


,

l~ ~[MI~~~I~ ~[~[~~~I~~
IV ,

[I~ILI~~~~ LIHllfIL~
~~ f~M[~

25 E 27 DE MARCO DE 2003

BELO HORIZONTE • MINAS GERAIS

FUMEC



•••• e ••••••• Fundagao Mineira de Educagao e Cultura - FUMEC
Rua Cobre, 200
B. Cruzeiro' BH/MG
TeL (31) 3228-3010
Fax.: (31) 3228-3005
Site: www.fumec.br
E-mail: fundagao@fumec.br

Conselho de Curadores
Conselheiros Efetivos
Prof. Eugenio Frederico Macedo Parizzi
PRESIDENTE

Prof. Luiz de Lacerda Junior
VICE-PRESIDENTE

Prof. Antonio Pereira dos Santos
Prof. Marco Contigli
Prof<!.Maria Carmen Gomes Lopes
Prof. Olavo Leal Arnault

•••••••••• II Centro Universitario Fumec
Rua Cobre, 200 - B.
Cruzeiro - BH/MG
TeL (31) 3228-3020
Fax.: (31) 3228-3018
E-mail: centrouniv@fumec.br

REITORA
Prof<!.Divina S. Lara Vivas
VICE-REITORA

Prof<!.Rosalia Moreira Cosenza

PRO-REITOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO

Prof. Heleno Antonio Pessoa
PRO-REITOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA(AO

Prof. Roberto Uchoa Costa

SETOR DE POS-GRADUA(AO E PESQUISA

Prof. Eduardo Martins de Lima
SETOR DE EXTENSAo

Prof<!.Maria Helena de Oliveira Guimaraes
SETOR DE REGISTRO E INFORMA(OES ACADEMICAS

Janet Miriam Louren<;o
SETOR ADMINISTRATIVO
Marcio Valerio Dias

COMissAo DE PESQUISA E INICIACAo CIENTiFICA (CaPIC 2002/2003)

Prof. Eduardo Martins de Lima (coordenador)
Prof Osvaldo Manoel Correa
Profa Romilda Rachel Soares Silva
Prof Sergio Augusto Chagas de Laia

Seminario de Pesquisa e Iniciagfw Cientifica da FUMEC
(1:2003: Belo Horizonte).

Anais .../ I Seminariode Pesquisa e Iniciagao Cientifica

da FUMEC. 25-26 de margo de 2003 .

64 p.:il.

I. Pesquisa Cientifica- Congressos. I.Titulo.

CDU: 001.4

http://www.fumec.br
mailto:fundagao@fumec.br
mailto:centrouniv@fumec.br


o Programa de Pesquisa e Iniciagao Cientifica
do Centro Universitario Fumec - ProPIC/2002, 9

Iniciagao cientifica: razoes farmativas, 26
Pedro Demo

Resumo das Pesquisas • FACE

Projeto Veredas do Paraopeba, 49
ProfB-.Claudia Freitas Magalhaes

Bela Harizonte:
diagn6stico, dimensionamento e
perspectivas de sua vocagao turistica, 52
Prof Jose Henrique da Silva Junior

Roteiro hist6rico-turistico das esculturas em Bela Harizonte, 56
ProfB-.Rita Lages Rodrigues

Resumo das Pesquisas • FCH

Minas Gerais:
Legislativo e Executivo na nova ordem constitucional, 61
Prof Eduardo Martins de Lima

Constitucionalizagao do Direito das Obrigagoes, 64
Prof. Cesar Augusto de Castro Fiuza

A arbitragem - a evolugao do instituto no Brasil, 67
Prof Tiago Fantini Magalhaes

Normas de infarmagao no direito comercial/empresarial, 71
Prof. Frederico de Andrade Gabrich

A constituigao da cultura escolar em Minas Gerais:
Apropriagao dos objetos escolares par
professares e alunos da escola primaria, 74
Prof lrIen Antonio Gonr;;alves



Lago social e psicose:
estrategias para a clfnica antimanicomial
no campo da assistencia a saude mental, 77
prora. Andrea Maris Campos Guerra

A doenga mental e 0 crime:
incidencias do ato, da palavra e da transferencia, 80
Prof Sergio Laia

Resumo das Pesquisas • FEA

Simulacrum:
Vazios urbanos institucionais atfpicos rearquitetados, 85
Prof. Dr. Joel Campolina

Glossario crftico de elementos
da arquitetura de Belo Horizonte, 88
prora. Silke Kapp

o Ensino do Design e Estrategia, 91
Prof. Dr. Jose Alberto NemerCognitivas

Resumo das Pesquisas • INTERDISCIPLINARES

Mensuragao e gestao de qualidade
de servigos e satisfagao de clientes, 97
Prof. Cid Gonc;alves Filho
prora. Renata Souza Guerra

Cidades na cidade, 100
Prof. Carlos M. Teixeira
prora. Renata Marquez

Dicionario de termos artfsticos e de design, 104
prora. Cristina Avila
Prof Eliseu de Rezende
prora. Fernanda Loureiro



moeda corrente a declaragao de que, em geral, nao
haveria pesquisa no ambito das Instituig6es de Ensino Superior
privadas. Elas ficariam, entao, restritas as salas de aulas, a mera
repetigao do conhecimento, enquanto que as Universidades
publicas se encarregariam da investigagao e da verdadeira pro-
dugao de conhecimento. Sem duvida, esse tipo de afirmagao
encontra ainda raz6es hist6ricas, tradigao emformagao acade-
mica e uma serie de dados para justifica-Ia.

No entanto, com relagao a realidade efetiva do que se tem
produzido no Centro Universitario FUMEC, 0 nosso 10 Semina-
rio de Pesquisa e Iniciac;ao Cient/fica certamente demonstra que
a investigagao cientifica nao s6 se encontra semeada entre n6s,
como tambem gera os seus primeiros frutos. Afinal, este Semi-
nario e resultado do Programa de Pesquisa e Iniciagao Cientffi-
ca (ProPIC), implantado desde 0 final de 2001. Trata-se de um
Programa que visa convocar, selecionar e fornecer meios para
financiar projetos de pesquisas do nosso corpo docente com a
significativa participagao dos nossos alunos, atraves da Inicia-
gao Cientffica. Entre os resultados da primeira fase do ProPIC,
resumidos nestes Anais, encontraremos investigac6es relativas
aos mais diversos campos do conhecimento: Administragao,
Arquitetura, Ciencia Politica, Design, Direito, Educagao, Psica-
nalise, Psicologia Social e Turismo.

Em SUq primeira fase, referente ao periodo de dezembro
de 2002 a fevereiro de 2003, 0 ProPIC recebeu, para analisar e
selecionar 54 projetos de pesquisa e, gragas a recursos gera-
dos a partir das Unidades do Centro Universitario FUMEC e de



Boisas obtidas junto a Funda<;ao Nacional de Desenvolvfmento
do Ensino Superior Particular (FUNADESP), foi posslvel financi-
ar efetivamente 15 desses Projetos. Apesar de, nessa primeira
fase, s6 termos tido recursos para autorizar a realiza<;ao de 15
projetos de pesquisa, destacaria que, entre os 54 projetos ins-
critos, 45 obtiveram, epistemicamente, pareceres favoraveis.
Logo, esses dados permitem-nos afirmar que, antes mesmo do
ProPIC existir, a pesquisa ja se encontravapotencia/mente entre
n6s: nosso Programa s6 tem feito despertar e aprimorar a voca-
<;aode muitos de nossos professores e alunos para as ativida-
des de investiga<;ao; 0 ProPIC tem nos permitido dar uma ver-
SaG instituciona/ para muitos projetos que ja vinham sendo rea-
lizados espontEmea e contingencialmente.

Importante salientar que nao e apenas internamente que
se processa a decisao sobre 0 que sera ou nao financiado. 0
Centro Universitario FUMEC contrata pareceristas ad-hoc e ex-
ternos a seu corpo docente para avaliar os projetos de pesquisa
enviados ao ProPIC, Com isso, a interlocu<;ao se estende para
alem de nosso campus e saG os pareceres recebidos pela Co-
missao de Pesquisa e Inicia<;ao Cientffica (CoPIC) que Ihe ser-
vem de referencia para a defini<;ao do processo seletivo. Com 0

nosso 1° Seminario de Pesquisa e /niciagao Cientffica, preten-
demos aumentar ainda mais a difusao de nossa atividade de
pesquisa, seja entre nossos professores e alunos, seja com a
comunidade cientffica em geral e com 0 publico que possa se
interessar pelas tematicas investigadas.

A seriedade de nossos objetivos pode ja ser atestada tam-
bem, num primeiro momento, pela entusiasmada receptividade
com que os pareceristas externos ao Centro Universitario FUMEC
atenderam as nossa solicita<;6esde avalia<;aodos projetos, Essa
seriedade e ainda diretamente constatada nas exposi<;6es pro-
postas no 1° Seminario de Pesquisa e /niciagao Cientffica, bem
como na prontidao e na disponibilidade com que 0 Professor
Pedro Demo aceitou nosso convite para proferir a conferencia
de abertura deste Seminario. Com a publica<;ao destes Anais,
pretendemos retratar, numa versao ao mesmo tempo breve e
escrita, as atividades do primeiro evento de divulga<;ao dos re-
sultados referentes aos projetos aprovados pelo ProPIC e a ou-



tros tambem desenvolvidos entre 2002 e 2003. Certamente ou-
tras formas de divulgagao desses resultados vaG se processar,
atraves da publicagao de livros, artigos e/ou participagao em
outros eventos cientificos.

Alem dos resultados que js.pudemos alcangar na primeira
fase do ProPIC, nossos esforgos, assim como aqueles de nos-
sos professores e alunos, para consolidar a pesquisa e a inicia-
gao cientifica no ambito do Centro Universits.rio FUMEC foram
recompensados por uma decisao da Fundagao de Amparo a
Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG). Trata-se do
reconhecimento da cientificidade exigida pelo ProPIC, na medi-
da em que, no final do ana passado, a FAPEMIG - numa deci-
saG inedita para 0 Centro Universitario FUMEC - se comprome-
te em nos conceder, a partir de margo de 2003, uma "quota
institucional" de Boisas de Iniciagao Cientifica. Portanto, antes
mesmo de divulgar, atraves do seu 1° Seminario de Pesquisa e
Iniciac;B.o Cientffica, antes mesmo de publicar, nestes Anais, os
primeiros resultados de suas pesquisas, 0 Centro Universitario
FUMEC js.tem motivos para comemorar, especialmente a partir
dessa concessao determinada pela FAPEMIG, 0 excelente aco-
Ihimento do ProPIC no ambito de nossa comunidade cientifica
estadual e nacional.

Portanto, se a pesquisa, induzida e amparada
institucionalmente, da os seus primeiros pass os entre nos, este
percurso inicial js. parece reservar-Ihe um horizonte aberto para
outras e futurasconquistas - essa e a nossa aposta, e a nossa
diregao. E sabemos que, agora mais do que nunca, nao estamos
sozinhos pois conquistamos, js.na primeira fase do ProPIC, con-
fiabilidade e parceria decisivas para 0 que se realiza a partir de
nossos projetos.

Professora Oivina S. Lara Vivas
Reitora do Centro Universitario FUMEC





o PRO'GRAMA DE PESQUISA- ,
E INICIAQAO CIENTI~ICA DO
CENTRO UNIVERSITARIO
FUMEC - ProPIC-2002

o que e 0 ProPIC
Consolidando diretrizes afirmadas no Plano de A(;/l0 Es-

trategico (PAEF/2001-2005) e gragas ao trabalho da Equipe res-
ponsavel pelo Projeto Pesquisa e Mestrado, 0 Centro Universi-
tario FUMEC apresenta 0 seu Programa de Pesquisa e Iniciagao
Cientffica (ProPIC-FUMEC), importante passo para a formalizagao
de uma polftica da produgao cientffica entre nos, seja no ambito
docente, seja no ambito discente. Trata-se, entao, de possibili-
tar 0 reconhecimento oficial, a formagao e/ou 0

redimensionamento de Nucleos ou de Projetos de Pesquisa. Tra-
ta-se, ainda, de constituirmos formal mente, pela articulagao en-
tre docentes capacitados e discentes com potencial, a Inicia-
gao Cientffica entre nos. Trata-se, par fim, de integrar a produ-
gao cientffica com a Graduagao e com as iniciativas de aprimo-
ramento e criagao de Programas na Extensao e na Pos-Gradua-
gao lato e stricto sensu. 0 espfrito cientffico ganha, assim, uma
sistematizagao ainda maior em nosso meio, 0 que nao sera sem
consequencias sobre 0 nosso compromisso quanta a articula-
gao entre Ensino, Pesquisa e Extensao.

Com oProPIC-FUMEC, atraves do julgamento de Projetos
e distribuigao de Boisas e/ou recursos para Pesquisas, estare-
mos, certamente, apoiando e depurando, de um modo sistema-
tico, a vocagao dos nossos professores e alunos para a investi-
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gagao; desenvolvendo 0 nosso potencial academico; in-corpo-
rando institucionalmente a pratica da pesquisa em nossas Uni-
dades. Tudo isso, portanto, tem valorizado ainda mais, junto a
comunidade academica e a sociedade em geral, a nossa exce-
lencia como uma Instituigao de Ensino Superior do pais.

Reafirmamos, ainda, com 0 ProPIC-FUMEC, a pr6pria his-
t6ria institucional de nossas Unidades, marcada pela reavaliagao
e 0 aprimoramento constante de seus projetos academicos e
pela fidelidade a um ensino de qualidade, critico e capaz de
enfrentar, vigorosamente, os desafios apresentados pela socie-
dade brasileira.

o que e Pesquisa
Trata-se de um processo de investigagao orientada por um

metodo, com 0 objetivo de levantar, explorar e analisar dados
para criagao, formalizagao e/ou renovagao de areas do conhe-
cimento. Assim, a pesquisa cientffica, especial mente aquela que
o Centro Universitario FUMEC visa promover, e parceira
inseparavel dos processos de mudanga social e tecno/6gica:
sua aplicagao interfere, direta ou indiretamente, sobre 0 nosso
mundo, transformando-o, gerando riquezas, estendendo 0 do-
minio do conhecimento, consolidando estrategias capazes de
beneficiar a saude e a qualidade de vida, permitindo, inclusive,
que 0 pesquisador academico possa se encontrar, de um modo
pragmatico e objetivo, com 0 mundo empresarial. Com a pes-
quisa cientifica, entao, nao s6 operamos mudanga sobre nos-
sos modos de pensar e de agir, como tambem disponibilizamos,
para a sociedade, construgoes te6ricas e produtos que preten-
dem beneficia-Ia.

o que e Iniciagao Cientffica
Trata-se de um dispositivo que viabiliza, aos universitarios

que estejam cursando a Graduagao, uma introdugao sistemati-
ca a atividade de pesquisa, sob orientagao de professores qua-



lificados e com a concessao de Boisas de financiamento aos
pesquisadores. Assim, 0 aluno poder<3.desenvolver uma investi-
gagao relativa a seu campo de saber, fundamentada te6rica e
metodologicamente, complementando sua formagao academi- .
ca com um processo em que 0 conhecimento, alem de ser ad-
quirido nas suas atividades letivas, passa a ser produzido,
reavaliado, ou recriado. A Iniciagao Cientffica permite, por con-

seguinte, a for.magao de uma nova mentalidade no ambito da
Graduagao e que, ao se voltar para a criagao e consolidagao de
Linhas de Pesquisas, nao sera sem consequencias tanto para 0

aprimoramento do Ensino e da Extensao, quanta para 0 fortale-
cimento da P6s-graduagao.

Objetivos
• Incentivar a produgao cientffica e tecnol6gica no ambito

do Centro Universitario FUMEC, possibilitando sua difusao e in-
tervengao junto a realidade brasileira e a comunidade cientifica
nacional e internacional.

• Estimular 0 Corpo Docente do Centro Universitario FUMEC
a implantar e/ou consolidar Linhas de Pesquisa e de Extensao.

• Aproveitamento da capacitagao do corpo Docente do
Centro Universitario FUMEC para 0 aprimoramento dos Cursos
de Graduagao e P6s-Graduagao e das atividades de Extensao,
a partir do apoio institucional a execugao de Projetos de Pesqui-
sa que envolvam professores (Doutores, Mestres e/ou com perfil
cientffico/tecnoI6gico/cultural equivalente) e graduandos.

• Promover, interna e externamente, 0 intercambio cientffi-
co/tecnol6gico de docentes e discentes do Centro Universitario
FUMEC entre as Unidades que 0 constituem e com outras Insti-
tuig6es de Ensino e Pesquisa reconhecidas nacional e internaci-
onalmente.

• Difundir a produgad cientffica/tecnol6gica do Centro Uni-
versitario FUMEC atraves de publicagao e/ou exposigao em Con-
gressos, Seminarios, Conferencias e eventos similares acade-
micamente reconhecidos.

• Despertar, entre os estudantes da Graduagao, a vocagao



cientifica para a partipagao, elaboragao e execugao de Projetos
de Pesquisa e Iniciagao Cientifica orientados por professores
qualificados, contribuindo para a formagao de novos pesquisa-
dores e consolidagao de um espirito investigativo e/ou critico.

• Estimular estudantes de graduagao a realizar, sob orien-
tagao de professores qualificados, estudos e pesquisas que es-
tejam associ ados as atividades de Extensao e ao aprimoramento
do Ensino.

Modalidades de Projetos
Projeto Interdisciplinar de Pesquisa (PIP): caracteriza-se

como projeto apresentado por, no minimo, 2 (dois) e, no maxi-
mo, 4 (quatro) professores do Centro Universitario FUMEC, de
disciplinas diferentes ou, preferencialmente de areas de conhe-
cimento diferentes. Os professores devem ser Mestre(s),
Doutor(es) e/ou apresentar perfil cientifico/tecnoI6gico/cultural
equivalente com a area de atuagao do Projeto de Pesquisa. 0
Coordenador do Projeto deve possuir titulo Mestre e/ou Doutor
com qualificagao compativel para a area e/ou a tematica relati-
va ao Projeto de Pesquisa.

Cada grupo de pesquisa podera ter a sua disposigao no
minimo,2 (duas) e, no maximo, 3 (tres) bolsas integrais de inici-
agao cientifica para uma dedicagao de 20 horas semanais e, no
minimo, 4 (quatro) e, no maximo, 6 (seis) bolsas parciais de ini-
ciagao cientifica para uma dedicagao de 10 horas semanais.

Alem disso, cada grupo de pesquisa podera contar com,
no minimo, 1(uma) e, no maximo 3 (ires), bolsas para professor-
pesquisador, preferencialmente aos coordenadores das pesqui-
sas, e alocadas segundo criterios tecnicos e orgamentarios.

Projeto de Pesquisa (PP): caracteriza-se por Projeto de
Pesquisa apresentado individualmente por professor do Centro
Universitario FUMEC que possua titulo de Mestre;, Doutor e/ou
perfil cientifico/tecnoI6gico/cultural equivalente com a area e/ou
a tematica a ser investigada. Cada professor devera solicitar, no
minimo 1 (uma) e, no maximo, 2 (duas) bolsas integrais de inici-



agao cientifica para uma dedicagao de 20 horas semanais e, no

minima, 2 (duas) e, no maximo, 4 (quatro) balsas parciais de

iniciagao cientifica para uma dedicagao de 10 horas semanais.

Alem disso, e concedida 1(uma) balsa para professor-pes-

quisador por projeto.

Requisitos e Condig6es
Referentes ao professor-pesquisador:
• Ter vinculo empregaticio com uma das Unidades do Cen-

tro Universitario FUMEC.

• Possuir a titulo de Mestre, Doutor e/ou perfil cientifico/

tecnol6gico/cultural equivalente com a area e/ou a tematica a

ser investigada, no caso da modalidade Projeto de Pesquisa.

• Possuir a titulo de Mestre au Doutor, com qualificagao

compativel para a area e/ou tematica relativa ao projeto a ser de-

senvolvido, para a exercicio de coordenador de equipe, no caso

da modalidade Projeto Interdisciplinar de Pesquisa. Alem disso,

podem integrar a equipe as professores com titulo de mestre au

doutor au com perfil cientifico equivalente (sejam graduados au

especialistas) .

• Estabelecer a Plano de Trabalho a ser desenvolvido pelo

aluno-bolsista durante a pesquisa, conforme as normas acade-

micas e cientificas, bem como de acordo com a Manual do Pro-

grama de Pesquisa e Iniciagao Cientifica do Centro Universitario

FUMEC e dos itens requeridos pelos Formularios desse Progra-

ma.

• Apresentar disponibilidade, compativel com a programa-

gao academica da Unidade em que esteja empregado, para'

orientar o(s) Boisista(s) nas diferentes etapas do trabalho cienti-

fico/tecnoI6gico/cultural, no que se refere tanto a execugao do

Projeto de Pesquisa propriamente dito, quanta a elaboragao de

relat6rios, textos e/ou material para publicagao e/ou apresenta-

gao de resultados em Congressos Seminarios e demais even-

tos similares.

• Apresentar relat6rio trimestral e final detalhado das ativi-

dades desenvolvidas e/ou dos resultados obtidos ao longo da



Pesquisa.
• Comprometer-se a apresentar os resultados parciais e/

ou finais da pesquisa em Seminarios e/ou Congressos de Pes-
quisallniciagao Cientffica promovidos pelo Centro Universitario
FUMEC e/ou por outras instituig6es docentes ou de pesquisa.
Por ocasiao de tais apresentag6es e/ou da publicagao de qual-
quer material relativo ao Projeto de Pesquisa, 0 professor/
orientador devera mencionar nominal mente seus Boisistas e a(s)
Instituigao(6es) responsavel(eis) pelo Financiamento e/ou Apoio
do Projeto de Pesquisa.

• Apresentar, dentro dos prazos estabelecidos pelo Centro
Universitario FUMEC os Documentos Indispensaveis para a Apre-
sentagao de Projeto de Pesquisa e Iniciagao Cientffica e Solici-
tagao de Boisa.

Referentes ao aluno-bolsista de inicia<;ao cientifica:
• Estar regularmente matriculado em um dos Cursos de

Graduagao do Centro Universitario FUMEC. 0 curso deve ser
compatfvel com a area visada pelo Projeto de Pesquisa ou Pro-
jeto Interdisciplinar de Pesquisa apresentado e 0 rendimento aca-
demico do aluno, sobretudo no que concerne as disciplinas re-
lacionadas direta ou indiretamente com 0 Projeto, tem que ser
igual ou superior a 70%.

• Quando da inscrigao, 0 aluno deve estar cursando disci-
plinas, no mfnimo, do segundo e, no maximo, do antepenultimo
perfodo.

• Apresentar, dentro dos prazos estabelecidos pelo Centro
Universitario FUMEC os Documentos Indispensaveis para a Con-
cessao de Boisa de Iniciagao Cientffica.

• Durante 0 desenvolvimento do projeto, 0 aluno-bolsista
deve ter disponibilidade de 10 ou 20 horas semanais (de acordo
com 0 previsto no Projeto), em horario diferente daquele em que
esta matriculado, para dedicar-se ao programa e nao pod era
possuir contrato de estagio ou monitoria no Centro Universitario
FUMEC ou bolsa de iniciagao cientffica de outra agencia de fo-
mento a pesquisa. Seguir 0 plano de atividades estabelecido e
aprovado pelo Orientador da Pesquisa.

• Nao ser, no perfodo de vigencia da Bolsa, reprovado em



qualquer disciplinaque esteja cursando no Centro Universitario
FUMEC.

• Apresentar, trimestralmente, durante a periodo de reali-
zagao da pesquisa, um Relatorio detalhado das atividades de-
senvolvidas e/ou dos resultados obtidos.

• Comprometer-se a apresentar as resultados parciais e/
au finais da pesquisa em Seminarios e/ou Congressos de Pes-
quisa/lniciagao Cientifica promovidos pelo Centro Universitario
FUMEC e/ou par outras instituig6es docentes au de pesquisa.
Par ocasiao de tais apresentag6es e/ou da publicagao de qual-
quer material relativo ao Projeto de Pesquisa, a aluno devera
mencionar nominal mente a orientador do Projeto e a(s)
Instituigao(6es) responsavel(eis) pelo Financiamento e/ou Apoio
da Pesquisa.

A Comissao de Pesquisa e
Iniciagao Cientffica (CoPIC)
Farmada par professares do Centro Universitario FUMEC

a CoPIC tem como atribuig6es:
• Estabelecer as criterios para a analise e selegao dos pro-

jetos de pesquisa propostosao Programa de Pesquisa e Inicia-
gao Cientifica (ProPIC);

• analisar, selecionar e aprovar as projetos de pesquisa do
ProPIC;

• definir e convidar consultares ad hoc;

• divulgar as resultados do ProPIC;
• promover eventos academico-cientificos e produzir pu-

blicag6es para a divulgagao dos resultados das pesquisas apro-
vadas e desenvolvidas no ambito do centro Universitario.



ProPIC 2002/2003
Quadro 1
PROJETOS APRESENTADOS POR UNIDADE

Unidade FACE FCH FEA TOTAL -i
;:,j

Projetos de Pesquisa 05 23 14 42

Projetos Interdisciplinaresde Pesquisa 03 03 06 12
~~ - !HP'Fiii-~""""4ii"" .Pl!lll~

TOTAL 08 26 20 54

ProPIC 2002/2003
Quadro 2
PROJETOS DE PESQUISA COM PARECER FAVORAvEL,
NAo FAVORAvEL E TOTAL POR UNIDADE

Unidade PACE FCH FEA TOTAL

Projetos com
Parecer Favo rave I 03 20 13

Projetos com Parecer
03 06 04 *Favoravel e Financiados

Projetos com
Parecer Nao Favo rave I 02 03 01.- ••••••••••• _ l!&Z

Total de
Projetos de Pesquisa 05 23 14

(*) Urn desses projetos nElQ foi executado.



ProPIC 2002/2003
Quadro 3
PROJETOS INTERDISCIPLINARES DE PESQUISA COM PARECER
FAVORAvEL, NAo FAVORAvEL, INSCRI{fAO INDEFERIDA E
TOTAL POR UNIDADE

Unidade

Projetos com
Parecer Favo rave I 02 02 05 09

Projetos com Parecer
Favoravel e Financiados 01 02 03

Projetos com
Parecer Nao Favoravel 01 01 02

Projeto com
Inscrigao Indeferida 01 01

Total de Projetos
Interdisciplinares

de Pesquisa Apresentados 03 03 06 12
WH'iWlWWiMW;;



ProPIC - 2002/2003
Quadro 4
PROJETOS DE PESQUISA APROVADOS COM 0
FINANCIAMENTO POR FACULDADE

Identifica~ao
do Projeto

Coordenador Qualifica~ao
do Projeto doProfessor

Pesquisador

Curso
de

Origem

Boisistas de Inicia~ao
Cientifica .

Projeto Veredas Claudia Mestre Turismo • Gustavo Batista Ribeiro
do Paraopeba Freitas • Claudio Herbert Gomes

Magalhaes Novato
• Henrique Campolina de 0,

Lopes
; • MarcO's Car/alho de

, Miranda Junior,
Roteiro historico- Rita Lages Mestre Turismo • Breno Alvarenga Nunes
turfstico das Rodrigues
esculturas em
Belo Horizonte

Belo Horizonte: Jose Mestre Turismo • Cintia Maria Castro da
diagnosticos, Henrique da Costa
dimensiona-mento Silva Junior • Carolina Lopes Machado
e perspectiva de • Priscila Bartolomeu Neves
sua voca~ao • Maria Regina F.de Lima
turfstica Cavalcanti



ldentifica~ao
do Projeto.

~ooiainador lQualifica~ao!
,ido Projeto ' do Professor;! Pesquisador
l

Cu{so~ [Bolsi~tasde IniCia~ao:
de ' Cientifica !

Origem

constitucionaliza-I
1180do direito das,
obrigal1oesl

J
i

Minas Gerais: Eduardo Doutor Comunica- • MaisaBarbosade Morais
Legislativo e Exe- Martins gao Social • RafaelaCristianePereira
:cutivo na nova de Lima Araujo
ordem constitucio-
nal
t

A doenga mental e Doutor Psicologia f. FlaviaCristinaSoares
o crime: inciden- • Carolina FrancaRichard
.cia do ato, da pa- . Carvalhaes
llavra e da transfe- " AndrezaLagaresRibeiro
!rencia

Pedagogia
A constrUl180 da , Irlen
cultura escolar em1 Gongalves
Minas Gerais:
aprOprial180 dos
objetos escolares
por professores e t

alunos da escola
primaria

Normasde infor- • CristianoMonteiroParreira
mal180 no direito
comercial/empre-
sarial

l

Lago social e psi· . Andrea Maris Mestre Psicologia Thiago PintoCorreaSarkis
cose: estrategia CarDPOS " CarlosAndre Moreirada
para a clfnica anti- Guerra Silva
manicomial no '
campo da assis-
tencia a Salide
Mental



Identifica~ao
do Projeto

Coordenidor Qualifica~ao- - Curso Boisistasde lmcia~ao
do Projeto doProfessor de Cientlfica

Pesquisador Origem

" FEA
o ensino do
Design e
estrategias
cognitivas

;Glossario Critico
de Elementos"da
Arquitetura de
Belo Horizonte

Arquitetura e • Rafael Zaramela Lopes
Urbanismo • Fabio Guimaraes Silveira

Simulacrum:
vazios urbanos
institucionais
atipicos
rearquitetados

Joel
Campolina

Arquitetura e • Ricardo Ferreira da Costa
Urbanismo Ramos

• Carina Andrade de Macedo



ProPIC 2002/2003 .
Quadro 5
PROJETOS INTERDISCIPLINARES
APROVADOS COM 0 FINANCIAMENTO

laentifica~ao~·_. -'I
ilo Projeto 1

i
IlBOISiS..l. as':ae"litlc!iqao

Cientifica .I m

,.
I
:Oicionario de
termos artisticos
eOesign .
!
I

Eliseu Especialista
Rezende
Santos

I
Souzada i
FlaviaPentagna Guimaraes!
Costa , "'I
ElianedeAvilaRajao I
Elizabeth Maria de Alvarenga

.Aguiar "..,

Maria Mestre
Fernanda
Ferreira
Loureiro

r
Cidadesna
!.idade:'interface

ossivel

Renata de
Souza
Guerra

,Antonio
Sergio de

Souza



ProPIC 2002/2003
Quadro 6
PROFESSORES ENVOlVIDOS EM PROJETOS DE PESQUISA DE
ACORDO COM A TITULA~AO E CONCESsAo DE BOlSA

<PROFESSoR::----.> .. -~~O·-~C ~;:~_.~;~. ~~~~~E#~~i!ITy~~AO BOLSISTA TOTAL
. .. . Mestre-..:J)Outor

I

D.mI
~ita Lages Rodrigues

Jose Henrique da Silva Junior

Claudia Freitas Magalhaes
!

:SUB-TOTAL

mil
Irlen Antonio Gonc;alves X

Cesar Augusto de Castro Fiuza

Frederico de Andrade Gabrich X

Andrea Maris Campos Guerra . X

!Eduardo Martins de Lima

Sergio Augusto Chagas de Laia

SUB-TOTAL

liD
L .~
ose Alberto Nemer

Joel Campolina X X

Silke Kapp X X

SUB-TOTAL 00 03
~OTAL 06



ProPIC 2002/2003
Quadro 7
PROFESSORES ENVOlVIDOS EM PROJETOS INTERDISCIPllNARES
DEPESQUISA DE ACORDO COM A TITULACfAO E CONCESSAO DE
BOlSA

r1
'

~id Gon9alves Filho
!t;l.'f0,;,::===",=~~

Souza Guerra
!'litfW~

SUB-TOTAL

~enata ~r~rquez

~ri;ti~~c;~aAr~UjO A
E1i;;~de"Reze~;Sa~tos y
f~t '·,!L.0,""""j~;il •••=,=;:+J1~-. ...,
Maria Fernanda"
[FerreiraLoureiroi..__

:SUB-TOTAL

1r0TAL

ProPIC 2002/2003
Quadro 8
PROFESSORES ENVOlVIDOSEM PROJETOS
INTERDISCIPllNARES DE PESQUISA DE ACORDO COM A
TITULACfAO E CONCESSAO DE BOlSA

1\1"'" -'-Unidade FACE') FCHFEA TOT_._w "_ A" _

Mestre 04 03 04 11

Doutor 01 03 03 07

TOTAL 05 06 07 18
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INICIAc;AO CIENTIFICA
Raz6es formativas

Pedro Demo
UnB

Fomentar a pesquisa entre estudantes de graduagao foi
uma das melhares ideias do CNPq, atraves do programa de ini-
ciagao cientffica que leva a sigla PIBIC. Em paises onde as alu-
nos naturalmente precisam pesquisar, parque faz parte intrinse-
ca de seu aprender, esta ideia poderia parecer esdruxula. Mas,
tomando-se em conta nossa precariedade academica histori-
ca, a ideia tem de impartante sair da rotina das aulas repetitivas
e da tutela de professares que apenas reproduzem conhecimen-
to de segunda mao. Entre as programas oficiais oferecidos as
universidades ultimamente conta-se, sem duvida, a de inicia-
gao cientifica, por causa de seu tear farmativo eminente e
multiplicidade de efeitos colaterais de grande significagao. A
primeira vista, pareceria estranha a ideia de subvencionar a pes-
quisa entre alunos, se olhassemos pelo ponto de vista, segun-
do 0 qual aprende-se pesquisando. Nesta perspectiva, se 0 alu-
no nao pesquisa, estaria fazendo 0 que? Assistindo aula, seria a
resposta mais obvia. Ai aparece a diferenga entre a aluno que
apenas assiste aula, e outro que, a par disso, pesquisa. Este
poderia estar aprendendo de modo autentico, enquanto aquele
tenderia a submeter-se a procedimentos reprodutivos apenas.

Ademais, entre os efeitos colaterais mais importantes, emer-
ge sempre a fen6meno da arientagao par parte dos professo-
res, colocando-os a prova, par vezes de modo definitivo. Seria
de esperar que todo professor fosse capaz de arientar uma pes-



quisa, sobretudo uma pesquisa inicial de alunos de graduagao.
Entretanto, LstOnem sempre e 0 caso, reacendendo 0 mesmo
desafio anterior e marcando a diferenga entre um professor que
apenas da aula, mas nao maneja conhecimento com autono-
mia, e outro que sabe reconstruir conhecimento. A iniciagaoci-
entifica (IC) e voltada para 0 aluno, mas "explode" no professor
antes de mais nada.

Neste trabalho busco discutir 0 carater formativo da IC,
destacando sua fungao relevante de redefinigao da postura do
aluno e do professor nos cursos superiores.

Tragos centrais
da aprendizagem
Concedendo, desde logo, ser assunto extremamente po-

lemico, a aprendizagem recebeu, sobretudo desde Piaget, con-
tribuigao sem precedentes de estilo interdisciplinar e com ten-
dencia nitidamente reconstrutiva. E mais conhecida a terminolo-
,gia da "construgao do conhecimento", por conta do assim dito
"construtivismo" piagetiano. Nao a adoto aqui, apenas para nao
insinuar que a aprendizagem reconstrutiva so poderia ser feita
atraves das ideias de Piaget e tambem para contornar tenden-
cia excessivamente rigorosa ou menos hermeneutica, a saber:
normal mente reconstruimos conhecimento, pois partimos do
que ja conhecemos, aprendemos do que esta disponivel na
cultura; a construgao do conhecimento tambem pode ocorrer,
mas e passo de originalidade acentuada, dificilmente aplicavel
ao dia-a-dia.

Entendo por aprendizagem reconstrutiva aquela marcada
pela relagao de sujeitos e que tem como fulcro principal 0 desa-
fio de aprender, mais do que de ensinar, com a presenga do
professor na condigao de orientador "maieutico". Tem como
contexto central a formagao da competencia humana, de cunho
politico, certamente instrumentada tecnicamente, mas efetiva-
da pela ideia central de formar sujeitos capazes de historia pro-
pria, individual e coletiva. Assim, quando se vincula este tipo de



aprendizagem com 0 saber pensar e 0 aprender a 'aprender, a
diferenga substancial frente as ideias escolanovistas ou da as-
sim chamada qualidade total esta em que 0 prop6sito etico-
politico se constitui na razao de ser do processo, permanecen-
do 0 manejo do conhecimento e a referencia ao mercado como
meio. Ou seja, a qualidade politica prevalece sobre a qualidade
formal, ainda que uma nao substitua nem se desfaga na outra.
Ao mesmo tempo, a presenga do professor e considerada com-
ponente intrinseco da aprendizagem, por ser esta uma habilida-
de humana e social, nao eletr6nica ou apenas tecnica1

.

Por outra, 0 desafio da aprendizagem reconstrutiva se ali-
menta igualmente de certas linhas de pensamento do conheci-
mento p6s-moderno, sobretudo frente a problematica da incer-
teza, da complexidade do real e da interdisciplinaridade2

. Ao
contrario do ensino, que se esforga por repassar certezas e que
SaGreconfirmadas na prova, a aprendizagem busca a necessa-
ria flexibilidade diante de uma realidade apenas relativamente
formalizavel, valorizando 0 contexto do erro e da duvida. Pois
quem nao erra, nem duvida, nao pode aprender. Pode estra-
nhar, mas esta visao mais dinamica do processo de aprender
encontra hoje fundamentos mais explicitos nas areas das cien-
cias naturais, do que na pedagogia ou nas ciencias ditas huma-
nas. Combate-se a propensao instrucionista da pedagogia atu-
ai, fixada no treinamento de fora para dentro e marcada pela
ideia de ensino3 . Essas teorias reforgam a aprendizagem como
processo de formagao da competencia humana politica, mais
do que apenas 0 substrato tecnico-instrumental. Sao menos
teorias de como ensinar, do que de como aprender. Chama muito
a atengao a convergencia formidavel das varias teorias, sobre-
tudo daquelas com origem fora das ditas ciencias sociais e hu-

1 DEMO, P Quest6es para a teleducagao. Petr6polis Vozes, 1998 - veja capitulo
sobre aprendizagem. DEMO, P Educar pela pesquisa. 4.ed. Campinas: Autores
Associados, 2000.

2 DEMO, P Certeza da incerteza: ambivalencias do conhecimento e da vida. Brasilia:
Editara Plano, 2000.

3 Veja interessante argumentagao contra a "instrugao" feita par Maturana, com fun-
damento biol6gico MAGRO, C, et alii (Org,), Humberto Maturana: a ontologia da
realidade, Belo Horizonte: Ed, UFMG, 1997,



manas, alem de sua tendencia interdisciplinar.
1. Comegando pela filosofia, e conhecida a proposta de

Kohlberg, aproveitada por Habermas e Ape/, em torno do de-
senvolvimento das nog6es de moral na crianga e no adolescen-
te, tendo como base 0 construtivismo piagetiano; tem de inte-
ressante 0 reconhecimento de que moral se aprende e permite
trabalhar a ideia de etica historica e politica4

. Afasta-se a preten-
saG de "incutir" a moral nas pessoas, como algo que venha de
fora para dentro, sob 0 signa da autoridade, privilegiando no
aluno 0 senso pela obediencia. Trabalha-se muito mais 0 con-
ceito de responsabilidade, que e a capacidade de responder
pelos seus atos em contexto historico e social. Pode correr 0

risco de apelar para bases transcendentais da moral, validas
para toda sociedade e todo tempo, contando mais com estrutu-
ras dadas do que com a construgao historica, como seria 0 caso
da teoria da justiga de Rawls, por exempl05 .

2. Passando para a psicologia: a contribuigao mais im-
portante ainda e a de Piaget, tendencialmente cognitivista6 , no
sentido de dar importancia maior ao lado cognitivo da mente
humana, certamente mais do que, por exemplo, ao lado emoci-
onal; encontrou eco nas propostas de Maturana e Varella, bem
como de Capra, que tendem a coincidir vida com cogniga07

,

dentro de uma visao de "auto-regulagao"; 0 construtivismo es-
tabelece 0 processo de aprendizagem como 0 desenvolvimen-
to permanente e cada vez mais elevado da capacidade de ela-

4 HABERMAS, J. Consciencia moral e agir comunicativo. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro, 1986. APEL, K.-O. Oiskurs und Verantwortung: das problem des Ubergangs
zur postkonventionellen moral. Frankfurt: Suhrkamp, 1988. APEL, K.-O. Estudos de
moral moderna. Petropolis: Vozes, 1994. Veja tambem FREITAG, B. (Org.). Piaget:
100 Anos. Sao Paulo: Cortez, 1997.(sobretudo textos de Kesselring e Freitag)

5 RAWLS, J. Uma teoria da justiga. Sao Paulo: Martins Fontes, 1997.

6 Existe atualmente tambem a objegao baseada na descoberta de que a capacida-
de perceptiva da crianga seria bem mais ampla do que Piaget imaginava. ''A per-
cepgao depende da detecgao das propriedades fixas e variaveis do ambiente, mais
do que da sua construgao por intermedio da agao" (BUTTERWORTH, G. Inteligen-
cia infantil. In: J. Khalfa (Org.). A natureza da inteligencia. Sao Paulo: Ed. UNESp,
1997, p.61). Oaf nao segue que as criangas sejam "meros receptores passivos dos
estimulos visuais" (p. 62), mas "as relag6es entre os sentidos saG mais desenvolvi-
das do que a explicagao de Piaget assumiu" (p. 64).

7 Veja principalmente recepgao de Capra da teoria de Maturana e Varella: CAPRA,
FA teia da vida, op cit, 1997.



boragao pr6pria8 , sem incidir necessariamente no evolucionismo
teleol6gico, e orientado para a criatividade (fen6meno da
equilibragao); em termos estruturais, tem-se dedicado a desco-
brir as condig6es gerais e invariantes do conhecimento huma-
no, 0 que, quando mal entendido, leva a acusagao de estrutura-
lismo excessiv09 .

3. Na psicanalise: na esteira de Freud, e possivel ressaltar
a importancia para a aprendizagem da relagao afetiva e emoci-
onal, com reflexo decisivo para a auto-estima do aluno e para
uma forma de autonomia emancipada; pode servir de equilibrio
de tendencias por vezes excessivamente cognitivistas ou que
apreciam apenas tipos 16gico-formais de inteligencia10. Entre as
varias vertentes, pode-se chamar a atengao para 0 grupo de
"psicoterapeutas construtivistas", que buscam desenhar os pro-
cessos de tratamento como similares a processos de aprendi-
zagem de estilo reconstrutiv011 .

4. Na psico-sociologia: a vertente principal e 0
interacionismo de Vygo tsky , que realga 0 papel do contexto so-
cial da aprendizagem, 0 que pode, de um lado, diminuir a ten-
dencia cognitivista, e, de outro, valorizar a ambiencia humana,
contribuindo para entender a aprendizagem como competen-
cia humana, mais do que somente competencia formal; ao mes-
mo tempo, esta visao abre campo mais facilmente para valori-
zar os contextos culturais e hist6ricos, inclusive a relagao ludica12.

No Brasil, esta postura vem geralmente escudada tambem na

8 GROSSI, E.P; BORDIN, J. (Org.). Construtivismo p6s-piagetiano: um novo
paradigma sobre aprendizagem. Petr6polis: Vozes, 1993. GOULART, LB. Piaget
experiencias basicas para utilizagao pelo professor. Petr6polis: Vozes, 1996 KAMI,I.
C.; DECLARK, G. Reinventando a aritmetica implicag6es da teoria de Piaget. Cam-
pinas: Papirus, 1992. KESSELRING, T.Jean Piaget. Petr6polis: Vozes, 1993.

9 Veja FREITAG, B. Piaget: 100 Ano, op. cit., sobretudo texto de Ramozi-Chiarotino;
quanta a acusagao de "desenvolvimentismo", veja texto de Esther Grossi. 10
BARALDI, C. Aprender: a aventura de suportar 0 equivoco. Petr6polis: Vozes, 1994
LAJONOUIERE, L. De Piaget a Freud: a (psico)pedagogia entre 0 conhecimento e
o saber. Petr6polis: Vozes, 1993

11 NEIMEYER, R.A.; MAHONEY, M.J. (Org.). Construtivismo em psicoterapia. Porto
Alegre Artes Medicas, 1997.

12 VYGOTSKY, L.S. A formagao social da mente. Sao Paulo: Martins Fontes, 1989.
VYGOTSKY, L.S. Pensamento e linguagem. Sao Paulo: Martins Fontes, 1989.
CASTORINA, J.A et alii. PIAGET & VYGOTSKY: novas contribuig6es para 0 debate.
Sao Paulo: Editora Atica, 1997.



obra de GramsCl, cujo marxismo complementa 0 de Vygotsky,

podendo-se fazer dos dois uma sfntese inspiradora, desde que
nao restrita a modismo.

5. Na biologia: detem grande forga ainda a visao de
Maturana e Varella, com base no conceito de "autopoiesis" , para
expressar a ideia de autoformagao13, valida para qualquer ser
vivo, nao s6 para seres humanos; primeiro, 0 vivo nao e uma
substancia, mas um modo de se organizar (auto-organizagao);
segundo, todo ser vivo e um sistema fechado, correspondendo
isto a sua individualidade e a marca de sistema autodeterminado;
terceiro, e dotado da capacidade de reagir construtivamente di-
ante dos estfmulos externos, de tal sorte que faz, dentro de seu
ambito, hist6ria pr6pria; ao contrario da teoria do reflexo condi-
cionado de Pavlov (tfpica pro posta de ensino domesticador),
ressalta-se tambem a criatividade que caracteriza a vida sob
todas suas'formas, 0 que levaria a retocar a teoria da evolugao
das especies de Darwin, no que tem de aprego excessivo pelo
acaso, ja que a sobrevivencia estaria mais ligada a capacidade
de aprender, do que a circunstancias fortuitas14. Combate ex-
pressamente as teorias instrucionistas.

6. Na ffsica p6s-moderna: e ainda mais surpreendente 0

reconhecimento de que 0 conceito de vida deveria incluir tam-
bem a materia, cabendo a esta igualmente predicados sempre
reservados apenas aos seres humanos, como criatividade, con-
quista de espagos, capacidade reconstrutiva, etc.; colocando
em xeque a matematica linear e a visao positivista da realidade,
Prigogine encontra um isomorfismo nos seres maior do que se

13 MAGRO, C et alii (Org.). Humberto Maturana: a ontologia da realidade. Bela Hori-
zonte: Ed. UFMG, 1997. MATURANA R, H. Da biologia a psicologia. Porto Alegre:
Artes Medicas, 1998 MATURANA, H.; VARELA, F EIArbol del conocimiento. Santiago:
Editorial Universitaria, 1984. MATURANA, H; VARELA, F.De maquinas y seres vivos,
autopoiesis la organizaci6n de 10 vivo. Santiago: Editorial Universitaria, 1994. MATURANA
R' H.; VARELA, F. De maquinas y seres vivos, autopoiese : a organizagao do vivo.
Porto Alegre: Artes Medicas, 1997.

14 MATURANA, H.; VARELA, F De maquinas y seres vivos, autopoiesis: la organizaci6n
de 10 vivo. Santiago: Editorial Universitaria, 1995 MATURANA, H; VARELA, F.EI arbol
del conocimiento. Santiago: Editorial Universitaria, 1995. WINOGRAD, T. ; FLORES, F
Understanding computers and cognition: a new foundation for design. New Jersey:
Ablex Publishing Corporation Norwood, 1986. PAPERT,S. A maquina das criangas:
repensando a escola na era da informatica. Porto Alegre: Artes Medicas, 1994



· .

imagina, e parte para entender 0 caos estruturado, colocando a
desordem da realidade como fato primeiro e como fator de
criatividade; embora nao tenha feito propriamente uma teoria
da aprendizagem, seus estudos admitem estender a ideia tam-
bem para 0 universo, que, estando em formagao, tem um senti-
do hist6rico irreversivel e e dotado da capacidade de auto-
regulagao, sem qualquer ligagao com uma ordem teleol6gica;
instiga fortemente a nogao de realidade complexa ou de ordem
complexa, que se aplica tambem ao processo de aprendiza-
gem de estilo hist6rico-estrutural15 .

7. Sao bast ante conhecidas as propostas tipicamente
interdisciplinares: ja e modismo 0 aprego a obras que unem
psicologia e biologia e realgam a emogao e a subjetividade na
aprendizagem, alcunhado de "novo paradigma"; a pesquisa nao
esta tao avangada como as modas desejariam, mas os resulta-
dos SaG ja muito significativos, seja na critica forte contra os
testes de inteligencia tradicionais (racionaUstas, de cariz euro-
peu), seja na valorizagao da emogao como motivagao e ate
mesmo como referencia principal da mente (mais que a razao),
seja na importancia da pesquisa interdisciplinar, mais apta a cap-
tar as complexidades da vida concreta16. Cabe apontar tam-
bem para a pesquisa da consciencia, que tem enfrentado a ques-
tao da inteligencia artificial, em ambiente de polemica acirrada.
Os que defendem a inteligencia e a aprendizagem como feno-
meno nao computacional, como Searle e Penrose!7, apostam

15 PRIGOGINE, I. 0 fim das certezas: tempo, caos e as leis da natureza. Sao Paulo:
Ed. UNESP 1996. PRIGOGINE, I.; STENGERS, I. Order out of chaos. N. York: Bentam,
1984. PRIGOGINE, I.; STENGERS, I. A novaalianga. Brasilia: Ed. UnB, 1997. LORENZ,
E.N. A essencia do caos. Brasilia: Ed. UnB, 1996. GLEISER, M. A danga do univer-
so: dos mitos de criagao ao big-bang. Sao Paulo: Companhia das Letras, 1997.
CAPRA, F A teia da vida: uma nova compreensao cientffica dos sistemas vivos.
Sao Paulo:Cultrix, 1997.

16 DAMAsIO, A.R. 0 erro de Descartes: emogao, razao e 0 cerebra humano. Sao Paulo:
Companhia das Letras, 1996. GARDNER, H. Estruturas da mente: a teoria das inteligencias
multiplas. Porto Alegre: Artes Medicas, 1994 GOLEMAN, D. Inteligencia emocional: a teoria
revolucionaria que redefine 0 que e ser inteligente. Rio de Janeiro: Objetiva, 1996. GOLEMAN,
D. A mente meditativa. Sao Paulo: Atica, 1996 GOLEMAN, D. Mentiras essenciais, verdades
simples: apsicologiadaauto-ilusao. Rio de Janeira: Rocco, 1997. GOLEMAN, D.; GURIN.
J. Equilibrio mente-corpo. Rio de Janeiro: Campus, 1997. GLEICK, J. Caos: a criagao de
uma nova ciencia. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1996. PIAGET, J. Biologia e conheci-
mento. Petropolis: Vozes, 1996.



na criatividade do ser humano, geralmente apelando para a ci-
encia da complexidade de cariz quantico, enquanto outros con-
fiam que, sendo 0 ser vivo apenas um modo alternativo de orga-
nizagao da materia disponivel, nao estariamos longe de decifrar
a questao e que seria tipicamente computacional18 .

8. A lingOistica tambem trouxe colaboragao inestimavel,
porque descortinou 0 horizonte da fala como agao19 (Austin), ou
da linguagem como nao espelho da realidade20 (Rorty) , ou como
construgao social da realidade21 (Searle). Habermas tem utiliza-
do esta nogao em sua teoria dajagao comunicativa, indicando
que a linguagem humana, alem de ser 0 diferencial mais impor-
tante de sua indenidade (Maturana), significa sempre uma pos-
tura reconstrutiva diante da realidade. Por certo, 0 mundo la for-
ma nao depende de nossa linguagem para existir, mas nossos
mundos SaGaqueles que a linguagem permite e reconstroi22.

Esta maneira de ver coincide, com referencia a metodologia ci-
entifica, a tese do "objeto construido", hoje tao difundida tam-
bem em ambientes da ciencias naturais, como a fisica p6s-mo-
derna que pretende tambem redescobrir a dialetica23

.

9. Poderiamos encontrar apoio tambem em representan-
tes da matematica nao linear, como ja aludido, possivelmente

17 SEARLE, J.R. Intencionalidade, Sao Paulo: Martins Fontes, 1995. SEARLE, J.R.
o misterio da consciencia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998. PENROSE, R. Shadows
of the mind: a search for the missing science of consciousness. N, York: Oxford
Univ. Press, 1994

18 Veja tambem: CHALMERS, D.J. The conscious mind: in search of a fundamental
theory, N. York: Oxford Univ. Press, 1996. DENNETT, D.C, Consciousness explained.
N. York: Back Bay Books, 1991. COMBS, A The radiance of being: complexity, chaos
and the evolution of consciousness. Minnesota: Paragon House, 1996. JAYNES, J.
The origin of consciousness in the breakdown of the bicameral mind, Boston:
Hougghton Mifflin Company, 1990.

19 AUSTIN, J.L. Quando dizer e fazer: palavras e aC;;ao.Porto Alegre: Artes Medicas,
1990. AUSTIN, J.L. Sentido e percepgao. Sao Paulo: Martins Fontes, 1993.

20 RORTY, R. A filosofia e 0 espelho da natureza. Rio de Janeiro: Relume-Dumara,
1994.
21 SEARLE, J.R. Intencionalidade. Sao Paulo: Martins Fontes, 1995. SEARLE, J.R.
o misterio da consciencia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998,

22 WINOGRAD, T; FLORES, F, Understanding computers and cognition: a new
foundation for design. New Jersey: Ablex Publishing Corporation, 1986. HABERMAS,
J. Consciencia moral e agir comunicativo. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989.
23 PRIGOGINE, I.; STENGERS, I. A nova alianc;;a.Brasilia: Ed. UnB, 1997, Veja ten-
tativa de reconstruc;;ao da dialetica da natureza de Engels.



com destaque para Penrose. Apresenta pelo menos dois argu-
mentos interessantes: de um lado, apelando para 0 teorema de
G6de/, busca mostrar que todas as formalizag6es mais com-
plexas nao conseguem ser levadas ate ao fim, por conta de sua
incompletude intrfnseca, 0 que lembra 0 "cfrculo hermeneutico"
na filosofia e nas ciencias humanas (toda definigao de termos
inclui termos ainda nao definidos, de tal modo que nenhuma
discussao pode, a rigor, fechar); de outro, imagina que faz parte
da aprendizagem humana 0 erro, que, menos que um fracasso,
e 0 signa do processo reconstrutivo permanente24. Neste senti-
do, entre outros, rejeita que a inteligencia humana seja
computacional, donde seguiria que 0 computador nao saberia
aprender. Trata-se obviamente de um estilo nao linear de mate-
matica, possivelmente quantica (talvez a ffsica quantica pudes-
se explicar melhor 0 cerebro), capaz de dar conta de processos
dialeticamente reconstrutivos.

Pode-seincluir neste movimento tambem esforgos atuais
em torno da aprendizagem da matematica, como a
"etnomatematica", que expressa, entre outros horizontes, a ca-
racterfstica social da descoberta e do uso da matematica como
linguagem do cotidian025 .

10. Ja a pedagogia continua mantendo a tendencia
instrucionista, com base em didaticas de mero ensino, tendo
como fundamentos principais a aula e a prova. Os proprios re-
sultados muito magros do aproveitamento escolar dos alunos
indicam que se trata de propostas obsoletas26. 0 que mais
estranha e que, cabendo a pedagogia 0 mandato de renovar os

24 PENROSE, R. Shadows of the mind: a search for the missing science of
consciousness. New York: Oxford University Press, 1994.

25 D'AMBROSIO, U. Da realidade a ac;ao reflex6es sobre educac;ao e matematica. Cam-
pinas: Summus Editorial, 1986. GARCIA, J.N. Manual de dificuldades de aprendizagem:
linguagem, leitura, escrita e matematica. Porto Alegre: ARTMED, 1998. GARDING, L. Encon-
tro com a matematica. Brasilia: Ed. UNB, 1997. RANGEL, ADS Educac;ao matematica e a
construc;ao do numero pela crianc;a. Porto Alegre: Artes Medicas, 1992.

26 OLIVEIRA, J.BA; CHADWICK, C.B. Tecnologia educacional: teorias da instruc;ao
Petr6polis: Vozes, 1988. WERNECK, H. Se voce finge que ensina, eu finjo que aprendo.
Petr6polis: Vozes, 1993. WERNECK, H. Prova, provao: camisa de forc;a da educac;ao
Petr6polis: Vozes, 1995. WERNECK, H. Ensinamos demais, aprendemos de menos.
Petr6polis: Vozes, 1997 WERNECK, H. Assinei 0 diploma com 0 polegar: a constru-
c;ao da cidadania na escola. Petr6polis: Vozes, 1998.



procedimentos de aprendizagem de maneira permanente, siga
resistindo a qualquer inovagao mais profunda nesta parte27

.

Pesquisa como
ambiente da aprendiza-gem
Decorre facilmente da discussao preliminar acima que pes-

quisa seria 0 ambiente mais fecundo da aprendizagem. Estao
em jogo ai duas nogoes complementares de pesquisa. De uma
parte, 0 que temos em mente, quando falamos de pesquisa, e
geralmente seu papel de fabrica do conhecimento, reservado a
niveis mais altos de formagao universitaria, geralmente a partir
do mestrado. Ainda e comum entre nos que os cursos anterio-
res, mormente as graduagoes, saGmarcados pelo "ensino", pura
e simplesmente, definindo 0 papel dos professores como 0 de
repassar conhecimento e dos alunos como 0 de absorver28

. De
outra parte, coloca-se hoje com insistencia crescente 0 papel
pedagogico da pesquisa, diretamente associ ado a aprendiza-
gem de teor reconstrutivo. Em vez de ser apenas principio cien-
tifico, pesquisa desempenha igualmente a fungao de principio
educativ029.

Neste caso, as exigencias reconstrutivas da aprendizagem
indicam que nao se aprende sem elaboragao propria, e que esta
comparece com tanto maior autenticidade em ambiente de pes-
quisa30

. Precisarfamos evitar dois extremos: considerar pesqui-
sa algo excessivamente sofisticado, para pesquisadores profis-
sionais, ou considerar pesquisa qualquer coisa, fazendo dessa

27 DEMO, P Quest6es para a teleducagao, Petr6polis: Vozes, 1998, DEMO, P Conheci-
mento moderno: sobre etica e inteNengao do conhecimento. Petropolis: Vozes, 1997,
DEMO, P Desafios modernos para a educagao, 8,ed, Petropolis: Vozes, 1998

28 BOTOME, S.P Pesquisa alienada e ensino alienante: 0 equivoco da extensao univer-
sitaria, Petropolis:Vozes, 1996

29 DEMO, P Pesquisa: principio cientifico e educativo. 8,ed, Sao Paulo: Cortez, 1998.

30 DEMO, P Educar pela pesquisa, 4,ed, Campinas: Autores Associados, 1998, DEMO,
P ABC: Iniciagao a competencia reconstrutiva do professor basico, Campinas: Papirus,
1996.



ideia pertinente uma nova mod a vazia. Uma definigao minima
poderia ser a de "questionamento reconstrutivo". Ha dois de-
safios nesta 6tica:

a) para que alguma atividade possa ser chamada de pes-
quisa carece enquadrar-se numa atitude de questionamento, ou
seja, precisa ser ~ritica com respeito a realidade e ao conheci-
mento existente, levando a posturas ativas e interessadas em
mudangas; um texto minimamente cientifico carece ir alem de
meramente descrever, expor, acumular dados, fazer considera-
goes gerais, etc.; na linguagem de Habermas, nao pode ser
apenas fala, mas um discurso;

b) ademais, nao basta questionar; e mister reconstruir, quer
dizer, unir teoria e pratica, sinalizar inovagao e sobretudo a pre-
senga de um sujeito capaz de hist6ria pr6pria; 0 processo
reconstrutivo alia pelo menos duas habilidades: saber formular
ou propor, buscando intervengoes alternativas teoricamente bem
fundadas, e tornar-se autor, ao ler outros autores.

Assim, ao lado do pesquisador profissional, que certa-
mente e, entre outros, 0 professor com formagao mais sofistica-
da, buscamos 0 profissiona/ pesquisador, ou seja, aquele que
sabe manejar a pesquisa como instrumentagao metodol6gica
essencial para sua permanente renovagao profissional. E neste
sentido que se diz ser pesquisa requisito metodol6gico indis-
pensavel a qualquer exercicio profissional de cunho atualizado
e criativo, como requer, por exemplo, 0 mercado competitivo
globalizad031. Assim colocada, pesquisa como principio
educativo e habilidade basica do saber pensar em toda a vida,
em todos os momentos, desde a educagao infantil. Precisamente
isto queria Piaget com seu construtivismo, insistindo na capaci-
dade humana fundamental diante do conhecimento de estilo
construtiv032 .

Pesquisa nao e, nesta acepgao, uma disciplina ou mate-

31 CASTELLS, M. The rise of the network society, the information age: economy,
society and culture. Oxford: Blackwell, 1997, v.1. CASTELLS, M. The power of identity,
the information age: economy, society and culture. Oxford: Blackwell, 1997.
CASTELLS, M. End of millenium, the information age: economy, society and culture,
Malden: Blackwell, 1998, v.3.

32 FREITAG, B. (Org,). Piaget: 100 Anos, Sao Paulo: Cortez, 1998
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ria, mas 0 ambiente da aprendizagem, permeando 0 curso intei-
ro, na condigao de habilidade basica central. Isto nao impede
que se dedique um semestre (ou mais) para cultivar de maneira
especffica a pesquisa, desde que nao se faga dela apenas dis-
ciplina eventual. Porquanto, pesquisar e a melhor maneira de
aprender. Disto decorre, e claro, uma reformulagao curricular
radical, ja que e impraticavel conservar 0 mesmo curriculo ex-
tensivo de hoje, composto de ate 8 disciplinas por semestre,
pois e impossivel aprender de modo reconstrutivo tantos con-
teudos repassados de modo reprodutivo. A tendencia sera ado-
tar 0 curriculo intensivo, baseado no desenvolvimento aprimora-
do das habilidades basicas de pesquisar e elaborar, sem
demerito dos conteudos, mas vistos principal mente a partir da
6tica de sua renovagao permanente.

Os programas oficiais aludidos esbarram sempre nesta
problematica: 0 aluno que pesquisa com afinco ve-se atrapa-
Ihado pelas inumeras aulas a que tem que assistir, sem proveito
convincente na maioria dos casos. Ainda assim, e importante
que tenham mostrado, com crueza por vezes, que 0 atual curri-
culo e inadequado, em particular com respeito ao aspecto
formativo. Os alunos aprendem garantidamente muito mais com
a pesquisa, do que com a assistencia as aulas, ainda que um
professor de qualidade possa sempre unir os dois lados. Ao
mesmo tempo, os professores reconhecem seu papel central
comoorientadores do processo produtivo dos alunos, passan-
do as aulas a ocuparem seu lugar pr6prio, ou seja, de insumo
complementar, nunca de didatica decisiva.

Todavia, para que pesquisa se torne ambiente da aprendi-
zagem, e mister tomar algumas cautelas preventivas, tais como:

a) nao reduzir pesquisa a qualquer coisa, como, por exem-
plo, fichar livros, ja que este procedimento nao e reconstrutivo;
nao basta, ainda, apenas coletar dados, notfcias, artigos de re-
vistas e jornais, porque sua justaposigao tambem nao repre-
senta uma atividade questionadora e reconstrutiva;

b) e importante aprender a trabalhar coletivamente, mas e
preciso tomar cuidados quanta a isto, para nao desandar em
farsa; recomenda-se, como e feito no PIBIC, por exemplo, que
cada membro da equipe faga sua parte em separado e de modo



elaborado, para somente depois disso montar um texto cdmum;
c) e sempre fundamental organizar sistematicamente 0 pro-

cesso de feitura da pesquisa, comegando pelo projeto bem ela-
borado te6rica e metodologicamente falando, seguindo fases
que possam representar ganhos cumulativos comprovados; se
isto for feito, pode-se facilmente dispensar a prova, porque terf-
amos varios produtos pelo caminho, todos mais pertinentes que
qualquer prova;

d) olhando a pesquisa sobretudo como habilidade basica,
nao caberia 0 tipo classico de avaliagao terminativa, mas aque-
Ie que sempre permite refazer, desde que haja tempo disponi-
vel; a avaliagao nao busca averiguar ate que ponto conteudos
foram "armazenados", mas como esta a evolugao do saber pen-
sar no aluno e das etapas previstas da pesquisa; como nao ha
aprendizagem final, convem adotar como metodologia 0 dialo-
go permanente e que nao necessita, de modo algum, ser me-
nos exigente, porquanto 0 que se quer e pesquisa com qualida-
de inequivoca, nao seu arremedo;

e) 0 processo de orientagao, por outra, precisa condizer
com 0 caminho do questionamento reconstrutivo, que nada tem
a ver com propostas tuteladas, confusas e incompletas; 0 pro-
fessor nao pode "tirar duvidas", dar "receitas", encurtar procedi-
mentos para facilitar a vida do aluno; ao contrario, orientar e
manter um ambiente con stante de questionamento instigador,
de tal sorte que 0 aluno e levado a assumir sua autonomia.

Significados da
iniciagao cientffica (Ie)
Ate ao momento, consideramos pesquisa como ambiente

da aprendizagem no dia-a-dia curricular, implicando redugao das
aulas em favor da elaboragao pr6pria por parte dos alunos, sob
orientagao do professor. Trata-se agora de visualizar a Ie, como
tal, ou seja, como programa especffico destinado a fomentar a
atividade de pesquisa nos alunos, a par das aulas que eles pre-
cisam assistir. No caso ideal, pesquisa deveria perm ear toda a
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vida academica, deixando de ser um programa em separado.
Todavia, enquanto nao chegamos la, a IC acaba sendo a ideia
mais promissora de avangos nesta diregao, inclusive para 0 pro-
fessor.

Nesta rota, a primeira marca fundamental da IC e a de
fomentar um adequado "ambiente academico" na instituigao,
indicando profundas reqefinigoes, tais como:

a) no aluno: aluno que aprende a pesquisar, aprende a
habilidade mais basica para sua permanente renovagao profis-
sional, sem falar naquela de estudar melhor e aprender de ma-
neira reconstrutiva; nao vem a instituigao para escutar aula, to-
mar nota, fazer prova, mas para reconstruir conhecimento siste-
maticamente; este tipo de aluno tem peso no futuro do pais e e
a fonte principal para a instituigao de novas vocagoes docentes;

b) no professor: este precisa ser capaz de orientar um pro-
cesso de pesquisa, 0 que supoes que saiba, inequivocamente,
pesquisar; carece ter nogaoadequada de conhecimento, vida
academica, teoria e metodo, pois seria farsante exigir do aluno
o que nao sabe fazer; desaparece a ideia obsoleta de professor
que somente da aula, porque, alem de atividade tendencialmente
apenas reprodutiva, nao consegue estabelecer com 0 aluno a
devida relagao pedag6gica de teor reconstrutivo.

Uma coisa e 0 ambiente academico usual marcado pela
mera aula, e que coincide, na pratica, com "falta de ambiente
academico"; outra coisa e aquele ambiente impulsionado pela
reconstrugao sistematica e permanente do conhecimento, fa-
zendo do curso um autentico laborat6rio de aprendizagem. Dois
fenomenos saG ai essenciais:

a) saber aprender de modo correto, ou seja, pela via
reconstrutiva;

b) tornar-seprofissionalcapaz de se renovarpermanentemente.
Caso este tipo de ambiente se institucionalize, pode ter

como efeito benefico envolver professores e alunos na mesma
empreitada reconstrutiva, tornando-se a atividade mais comum
e natural. Todo professor da instituigao ja sabe, de antemao,
que nao sera definido pelas aulas, mas por sua produtividade
cientifica, mesmo que seja "horista". E claro que a posigao de
horista nunca e a ideal, mas nao poderia valer como desculpa



para nao produzir conhecimento, ja que mero repasse nab pode

definir a fungao de professor. Neste sentido, e precise tambem

rever a ideia de professor ligado a pratica e que apenas da au-

las, porque nao interessa qualquer pratica. Para um ambiente

academico reconstrutivo, a pratica que interessa e aquela devi-

damente teorizada, ou seja, que sempre volta para a teoria e ai

se renova. Nao vale aquela pratica que e mera repetigao, ja que

na maioria das vezes muita pratica coincide com simples

repetencia.

Por outra, todo aluno que vier estudar em tal ambiente ja

sabe que precisa pesquisar, elaborar, argumentar com autono-

mia, tornar-se autor de suas pr6prias propostas, e assim por

diante. Tera nas aulas um apoio secundario, nao a razao de ser

de sua vida academica. Podera com isto tambem superar a mera

expectativa de emprego - que sera cada vez mais rara -, lan-

gando-se ao desafio de criar trabalho e outras oportunidades

de ganhar a vida, e mesmo de se confrontar com um tipo restritivo

de mercado competitive e globalizado, sem falar na necessida-

de de permanente renovagao profissional. Vera na instituigao,

nao um "monte de sala de aulas", mas um laborat6rio de apren-

dizagem, onde encontra condigaes adequadas de reconstruir

conhecimento, com qualidade formal e polftica.

A segunda marca da Ie pode ser vista precisamente na pos-

sibilidade educativa mais clara que pode proporcionar, ao aliarmos

qualidade formal e politica. Quando 0 aluno aprende a argumentar,

questionar, duvidar, propor, escutar os outros e responder com de-

vida fundamentagao, sustentar 0 que diz, e assim por diante, nao

aprende apenas a fazer ciencia, mas esta construindo sua cidada-

nia. Porquanto, trata-se exatamente deste tipo de cidadania: uma

cidadania fundada em ciencia. Na sociedade encontramos muitos

tipos de cidadania: da familia, do sindicato, da vizinhanga, da Igre-

ja, etc. Qual seria 0 distintivo da cidadania farmulada em ambiente

academico universitario? 0 distintivo esta em estar baseada na re-

construgao cientifica. Oai pode emergir um profissional que, al8m

de saber ganhar a vida, sabe tambem interferir na realidade, discutir

rumos da sociedade, engajar-se em posturas eticas diante do futu-

ro da economia, empenhar-se na renovagao politica e econ6mica

do pais, e assim par diante33 .



Esta argumentagao e essencial para a IC, para nao reduzi-
la a mero exercicio metodol6gico de cunho formal. Se bem feita,
pode gestar aquele ambiente pedag6gico da aprendizagem
polftica adequada, metodologicamente instrumentada, mas vol-
tada sempre para fins e valores34 . 0 valor maior da IC esta em
seu horizonte formativo.

A terceira marca da IC pode ser notada na capacidade
de manejar conhecimento com alguma autonomia. Por vezes,
nos bastamos com isso, deixando de lade a qualidade politi-
ca. Entretanto, eo caso tambem acentuar 0 valor fundamen-
tal da qualidade formal, voltada para a habilidade de lidar com
o conhecimento de modo reconstrutivo. Tratando-se de "inici-
agao" cientifica, a tarefa esperada e incipiente, sobretudo
quando e a primeira vez que 0 aluno se mete nisso. Talvez
seja mais produtivo permitir que 0 aluno entre em tais progra-
mas, somente depois do segundo semestre, quando ja deve-
ria ter nogao mais clara do que e conhecimento e seu proces-
so de reconstrugao. Imagina-se tambem que, principalmente
no primeiro semestre, exista alguma dedicagao propedeutica
nesta diregao. A ideia mais correta seria a de combinar com
todos os cursos que 0 primeiro semestre (e alguns outros tam-
bem) seria comum e voltado especificamente para este tipo
de habilidade basica.

Quanto a criterios de cientificidade das propostas de pes-
quisa, podemos sugerir preliminarmente35 :

a) definigao do objeto com total c1areza,acompanhada da
hip6tese de trabalho, para averiguar 0 que se pretende resolver
com a pesquisa; esta parte e das mais estrategicas, porque e
comum que os alunos assumam ideias inviaveis, por falta de
experiencia; um caminho mais promissor geralmente comega
com a habilidade de definir bem os termos chave, expressando
a visao de que se sabe onde 0 tema comega e acaba, 0 que vai
ajudar tambem a definir leitura e tipos de dados;

33 MORIN, E. Ciencia com consciencia. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996

34 DEMO, P Ouest6es para a teleducagao. Petr6polis: Vozes, 1998

35 DEMO, P Pesquisa e construgao do conhecimento: metodologia cientifica no
caminho de Habermas. 2.ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1998,



b) elaboragao da base teorica, que supoe leitura bem

reconstruida dos autores considerados relevantes; trata-se de pro-

curar uma base explicativa, para alem da rneramente descritiva,

tecendo um texto bem argumentado, com alguma autonomia e

inovagao, de tal forma que a hipotese de trabalho possa receber

fundamentagao capaz de ser sustentada; e preciso cuidar que 0

texto nao seja apenas repetitivo, quase uma resenha de autores e

ideias alheias, mas represente ja um esforgo de autoria inequivo-

ca;

c) cuidado com dados, qualitativos ou quantitativos, ou

seja, a elaboragao metodologica adequada, capaz de conferir

ao trabalho sistematicidade, aproximagao reconstrutiva com a

realidade a ser pesquisada, tratamento inteligente dos dados;

os dados nao traduzem a possibilidade de "comprovagao", por-

que em ciencia nao existe esta promessa, mas contribuem for-

temente para argumentagoes mais palpaveis; seja como for, uma

regra basica e manejar os dados de tal modo que se possa

refazer 0 mesmo caminho sem maiores tropegos, sobretudo par

parte de quem queira questionar;

d) realizagao da hipotese de trabalho, fechando com 0 pri-

meiro passo; dispondo agora de boa argumentagao teorica e

adequado tratamento de dados, podemos ver se a hipotese se

sustenta, ou nao, ou ate que ponto; nao e 0 caso confundir com

"conclusao", porque este capitulo e ainda central, ja que se re-

fere aos "achados" da pesquisa.

Pode-se exigir um rol maior de formalidades da pesquisa,

mas que sao, na verdade, apenas circunstanciais. Mais impor-

tante e sempre cuidar da qualidade da argumentagao. Se pu-

dessemos resumir num topiCO, diriamos que a IC serve, mais

que tudo, para exercitar a boa argumentagao com alguma auto-

nomia. Ha alunos que se perdem em "introdugoes" vastas e

genericas, comegando sempre por "Adao e Eva". Na introdugao

cabe apenas dizer de que se trata equal seria a hipotese de

trabalho, cabendo numa pagina no maximo. Ja na conclusao

cabe assinalar qual teria sido 0 proveito maior daempreitada.

Nao e um capitulo, mas apenas um arremate.

A quarta marca da IC esta na organizagao sistematica do

processo reconstrutivo, em varios passos importantes, tais como:



a) papel do orientador: nao pode fazer 0 projeto, mas ori-
entar; ou seja, 0 projeto tem que ter "cara de aluno";

b) papel do aluno: tentar apresentar um projeto, no caso
ideal ja com orientador; nao ser incipiente demais, contendo equf-
vocos metodol6gicos, por exemplo (anunciar que usara a dedu-
c;:aopara fazer um estudo de casol);

c) selec;:aodos trabalhos apresentados, de acordo com
criterios usuais de cientificidade academica;

d) fases durante um ana de trabalho: um primeiro encon-
tro, diante de uma banca, para dar ciencia do andamento dos
trabalhos; um' segundo encontro para garantir a progressao
cumulativa dos resultados; um terceiro encontro final, para dar
conta da conclusao e talvez ressaltar os melhores, que poderi-
am expor em publico.

Embora esta organizac;:aosistematica possa tornar-se rito
vazio, se bem conduzida, contribui para a seriedade do proces-
so e 0 exercfcio acompanhado da orientac;:ao.Com isto 0 aluno
pode perceber, para alem dos aspectos formais, incidencias
educativas, porque se ve envolvido em compromissos produti-
vos marcados pelaqualidade.

Para concluir
A IC foi uma invenc;:aoprovidencial. Pensada para 0 aluno,

acaba sendo igualmente um fator de grande renovac;:aono pro-
fessorado. As instituic;:6es,por sua vez, aprendem a aproximar-
se, cada vez mais, do ambiente academico autentico em que
deveriam estar imersas.

Para evitar perdas, em particular alunos que desistem pelo
caminho, e fundamental organizar de maneira adequada e exer-
citar um tipo de orientac;:aoao mesmo tempo presente e exigen-
te. E essencial que 0 aluno receba 0 devido apoio propedeutico,
no sentido de aprender a pesquisar e de poder usar recursos
essenciais (biblioteca, computador etc.).

Um caminho bem andado vai significar, com 0 tempo, que
os alunos procurem esta oportunidade com maior afinco, dimi-
nuindo mUlto as perdas. Ao mesmo tempo, os professores se



Verao comprometidos, nao apenas com as aulas, mas sobretu-
do com a aprendizagem reconstrutiva dos alunos.
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Projeto 'Veredas do Paraopeba

Equipe
Professor(es) :

Profa. Claudia Freitas Magalhaes (Coordenagao; FUMEC/
FUNADESP)
Estudante(s):

Henrique Campolina (ProPIC/FUMEC)
Gustavo Batista (ProPIC/FUMEC)
Claudio Novato (ProPIC/FUMEC)
Marcos Miranda (ProPIC/FUMEC)

Objetivos
Confeccionar 0 inventario turfstico dos municfpios que fa-

zem parte do circuito "Veredas do Paraopeba"; promover a coo-
peragao tecnica entre a instituigao de ensino FUMEC, a Secre-
taria Estadual de Turismo e as agencias de desenvolvimento dos
municfpios.

Palavras-chave

Metodologia
A metodologia utilizada para 0 levantamento dos atrativos



turisticos, da infra-estruturade apoio, dos equipamentos e servigos
e das informag6es basicas dos municipios pertencentes ao circui-
to (inventario turistico) foi organizada em tres etapas distintas.

Inicialmente, os alunos foram treinados, durante um~ se-
mana, pelos professores da FUMEC e pelos tecnicos da Secre-
taria de Turismo, confarme metodologia ja testada pela ultima.
Apos 0 periodo de treinamento, toda a equipe recebeu orienta-

. gao para iniciar as pesquisas em gabinete, quando deveriam
utilizar a bibliografia especifica, a pesquisa na Internet e nos
orgaos publicos de interesse.

Posteriormente, foram organizados os trabalhos de campo,
em que os alunos tiveram oportunidade de constatar 0 que ja
havia sido pesquisado em gabinete, esclarecer duvidas, proce-
der as entrevistas com a populagao e preencher os formularios.

As pesquisas em campo foram realizadas nosfinais de
semana, sendo utilizados dois dias para cada municipio. Os alu-
nos foram divididos em grupos par temas especificos, 0 que
facilitou e agilizou os trabalhos.

Ao termino das viagens, os dados faram organizados e
sistematizados em programa especifico e armazenados em
disquete.

Conteudo pesquisado
Aspectos gerais do municipio
Historico
Circuitos turisticos
Atrativos turisticos
Eventos
Meios de hospedagem
Alimentagao
Transportes
Terminais de passageiros
Compras
Entretenimento
Cultura
Servigos turisticos
Espagos para eventos
Comunicag6es



Seguranga
Saude

Principais resultados
As informag6es coletadas foram catalogadas e sistemati-

zadas em forma de inventario, para serem entregues aos muni-
cipios e a Secretaria de Turismo do Estado de Minas Gerais.
Destaque-se que a participagao e 0 desenvolvimento do projeto
possibilitaram aos alunos uma grande experiencia pratica, alem
do conhecimento te6rico/metodol6gico para confecgao de in-
ventario turfstico.

Os contatos com a comunidade, com os agentes publi-
cos, com a iniciativa privada e as observag6es in loco dos atra-
tivos, equipamentos e servigos promoveram a aproximagao dos
alunos com realidade espaciallocal, onde puderam observar os
impactos causados pela exploragao desordenada do turismo
nos meios ffsico, social e economico.



Belo Horizonte:
diagn6stico, dimensionamento
e perspectivas de sua
vocagao turfstica

Equipe
Professor(es):

Prof. Jose Henrique da Silva Junior (Coordena~ao; FUMEC/
FUNADESP)
Estudante(s):

Cintia Maria Castro da Costa (ProPIC/FUMEC)
Carolina Lopes Machado (ProPIC/FUMEC)
Maria Regina F.Lima Cavalcanti (ProPIC/FUMEC)
Priscila Bartolomeu Neves (ProPIC/FUMEC)
Christian Lamos
Patricia Renault
Patricia Eskenazi

ObjetivQ
o objetivo geral do projeto foi conhecer a opiniao de repre-

sentantes do poder publico e da sociedade de Belo Horizonte
sobre a realidade do turismo no municipio, de forma a subsidiar
um diagn6stico e um dimensionamento de sua voca~ao turisti-
ca. Nesse sentido, foram investigados itens como: os principais
fatores, erros, acertos, entraves e facilidades no desenvolvimen-
to do turismo, bem como suas tendencias e perspectivas mais
gerais; suas principais vantagens comparativas/diferenciais e
as areas e setores com maior potencial de desenvolvimento/
crescimento.



Publico investigado
A investigagao foi feita junto a representantes de seis im-

portantes segmentos: poder publico; imprensa especializada
local; representantes das universidades; empresarios dos seto-
res de turismo; representantes de sindicatos de trabalhadores
no turismo; e representantes de entidades e associag6es em-
presariais/patronai s.

Metodologia e tecnica
o cumprimento dos objetivos propostos, 0 perfil e 0 pe-

queno numero de representantes de cada publico e, principal-
mente, a natureza das informagoes que se pretendeu obter fun-
damentaram a recomendagao do usa da metodologia qualitati-
va, por meio da tecnica de Entrevistas em Profundidade. Estas
consistiram na analise de um conjunto de 25 entrevistas, indivi-
duais "abertas", sem as limitagoes dos questionarios padroni-
zados, baseadas na interagao e no dialogo entre os
interlocutores, em um clima de empatia, que facilita a esponta-
neidade e as associagoes livres, bem como reflex6es e analises
mais aprofundadas.

Belo Horizonte e uma metr6pole de economia forte e tem
uma atividade turfstica em crescimento. Pode-se dizer que quem
vive aqui disp6e de diversas opg6es turfsticas. Quem diz 0 con-
trario talvez carega de informagoes sobre elas, de recursos fi-
nanceiros ou mesmo de tempo para usufruf-Ias. Em termos do
turismo convencional, a cidade dispoe de um conjunto
arquitet6nico importante, com destaque para a Pampulha, por
ser um marco hist6rico-cultural. 0 turismo convencional vem
crescendo nos ultimos anos, com a inauguragao de museus
muito interessantes, que estao revitalizando essa area. A cida-



de disp6e ainda de varios e importantes parquese reservas na-
turais, como a Parque Municipal, a das Mangabeiras, a Horta
Florestal e a Mata da UFMG. Quanta ao turismo nao convencio-
nal, Bela Horizonte se beneficia do fato de ser centro administra-
tivo do estado, atraindo um volume grande de pessoas, que
vem a neg6cios e podem consumir uma serie de servigos, como
de taxis, restaurantes, compras, que contribuem para expansao
da economia da cidade. Quem vem para ficar um pouco mais
utiliza tambem servigos de hospedagem, teatros, shoppings,
museus, cinemas, entre outros, ampliando a extensao do mer-
cado turistico. Por outro lado, pode-se dizer que a divulgagao
ainda insuficiente das informag6es e atrag6es turisticas que a
cidade oferece constitui um entrave. Verificou-se que, quando
esse servigo e prestado de forma eficiente, muitas pessoas se
disp6em a permanecer mais tempo na cidade. Ficou claro que
a visitante, sem falar do pr6prio morador, desconhece as atra-
g6es turisticas de Bela Horizonte, tanto no que se refere ao turis-
mo tradicional quanta aos ramos do ecoturismo, da gastronomia,
da moda, das pedras preciosas e semipreciosas, da cachaga,
da cultura, das compras, entre outros. A cidade apresenta razo-
avel oferta de hoteis; relativa seguranga nos locais turisticos;
bans programas culturais, com teatros, cinemas e galerias; bans
shoppings; boa frota de taxis; bans e numerosos restaurantes.
Entretanto, comprovou-se que a comercializagao turistica, com
poucas agencias receptivas, ainda e muito precaria, tanto em
relagao a Bela Horizonte quanta as cidades limitrofes, situadas
num raio de ate 100 km. Constatou-se que Bela Horizonte, em
relagao a outras regi6es do estado e do pais, oferece vantagens
como clima agradavel, localizagao geografica privilegiada e ex-
celente infra-estrutura de servigos e de turismo de eventos - sem
atrativos para concorrer com as eventos, como e a caso das
praias, em outras cidades. Deve-se dizer que Bela Horizonte
convive com um gargalo turistico, devido a fatores como: au-
sencia de uma grande area aberta para exposig6es e eventos
de maior porte; projetos turisticos inacabados, Gomo as da
Expominas e do Minascentro; inexistencia de planejamento de
atividades paralelas, como um city tour oficial e um calendario
permanente de eventos; e falta de recursos financeiros para in-



vestimentos no setor. Durante a pesquisa, percebeu-se urrm
guerra velada de vaidades entre os dirigentes do trade turfstico;
grande desuniao entre as entidades de c1asse;bem como a pro-
longada permanencia de liderangas classistas em suas respec-
tivas entidades, f~to que impede a renovagao e a modernizagao
do setor, em termos administrativos. Finalmente, constatou-se
que 0 turismo em Belo Horizonte ressente-se de maior presenga
e apoio do setor publico, em ag6es como: maior atengao a se-
guranga em locais turisticos, principalmente a noite; divulgagao
do patrimonio turfstico, arquitetonico, paisagistico e cultural da
cidade; e adogao de um marketing turistico mais arrojado e efi-
caz. Em ultima analise, a pesquisa deixa claro 0 potencial turis-
tico da cidade, que pode ser estimulado com politicas planeja-
das e estruturadas, com grande possibilidade de crescimento
nas areas gastronomica, cultural, artistica, de eventos e de com-
pras.



Roteiro hist6rico-turfstico das
esculturas em Belo Horizonte

Equipe
Professor(es) :

Profa. Rita Lages Rodrigues (Coordenagao; FUMEC/
FUNADESP)
Estudante(s) :

Breno Alvarenga Nunes (ProPIC/FUMEC)

Objetivos
Ao analisar as obras escult6ricas publicas presentes no

centro de Belo Horizonte, a luz de teorias relativas ao publico e
ao privado e do desenvolvimento das artes plasticas ao longo
do seculo XX, alem de observar a utilizagao de obras artfsticas
para 0 turismo.

Pal avras-ch ave

Metodologia
Pesquisa em campo das esculturas, com posterior analise

dos dados coletados (nome da obra, artista, momenta de exe-
cugao, dimensao, material utilizado), a partir dos temas: 0 espa-



go publico e as esculturas, a arte moderna em Belo Horizonte
ao longo do seculo XX e possibilidades de utilizagao dessas
esculturas para fins turisticos. Os dados foram coletados em
diversos arquivos da cidade, e todos os monumentos foram vi-
sitados e fotografados. A pesquisa foi feita dentro de uma
metodologia de pesquisa hist6rica.

Principais resultados
A elaboragao de textos que discutiram a questao da arte

no espago publico da cidade, assim como a nogao de
patrimonio, mostrou-se altamente proficua, uma vez que ficou
claro, a partir de pesquisa realizada em campo, 0 descaso da

maioria da populagao em relagao aos monumentos publicos,
que constituem patrimonio da cidade. Isso serve para que te-
nhamos nogao do quao pequeno se mostra 0 interesse das
pessoas pelo espago publico (nao somente espago em sentido
fisico, mas tambem local de discussao politica) da cidade. As
esculturas estao descuidadas, com partes roubadas. Com 0

estado atual das obras, tornou-se praticamente impossivel a ela-
boragao de um roteiro turistico que faga com que as pessoas
apreciem 0 espago da cidade realizando um tipo de turismo
cultural, visto que as obras levam-nos, no maximo, a refletir so-
bre esse descaso da populagao e do poder publico.

Foi elaborado um site das esculturas, antes como um ro-
teiro a partir dos estilos das obras do que como um roteiro a ser
apreciado por turistas que venham a conhecer a cidade e que
busquem despertar interesse pelos monumentos. Com relagao
as obras pesquisadas, observou-se uma transformagao na lin-
guagem adotada pelos monumentos publicos, que deixaram
de ter caracteristicas de arte simbolista (como 0 monumento a
Terra Mineira, na Praga da Estagao), passando a adotar uma
linguagem mais moderna, que acompanhou 0 desenvolvimen-
to das artes (Espago Circular em Cubo Virtual, de Franz
Weissmann,e Monumento ao Bicentenario da Inconfidencia e a
IV Constituinte Mineira, de Amflcar de Castro). A excegao ocorre
com os bustos e representag6es de corpo inteiro de personali-
dades, obras que sofreram poucas transformag6es no estilo ao



longo do sEkulo XX, permanecendo fieis ao prop6sito deretra-
tar nomes publicos, tais como de politicos do estado e do pais
(Israel Pinheiro, Joan Pinheiro, Getulio Vargas, dentre outros);
artistas (Aleijadinho, Bernardo Guimaraes, Cam6es); her6is na-
cionais (algumas esculturas de Tiradentes, Anita Garibaldi); co-
merciantes, benfeitores.
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Minas Gerais:
Legislativo e Executivo na
nova ordem constitucional

Equipe
Professor(es):
Prof. Eduardo Martins de Lima (Coordenag8.o; FUMEC
FUNADESP)
Estudante(s):

Maisa Barbosa (ProPIC/FUMEC)
Rafaela Araujo (ProPIC/FUMEC)

Objetivos
Testar a vigencia histarica do "ultrapresidencialismo esta-

dual", mediante 0 desempenho da Assembleia Legislativa do
Estado de Minas Gerais nas tres legislaturas no contexto pas-
constituinte nacional (1988) e estadual (1989); analisar 0 grau
com que a experiencia da Assembleia Legislativa do Estado de
Minas Gerais se afasta ou se aproxima da experiencia nacional
recente do pas-88.

Palavras-chave

Metodologia
A metodologia adotada se baseia na revis8.o bibliografica

e em parametros quantitativos, isto e, analisou-se a produg8.o



- .

legislativa em Minas Gerais levando em conta a autoria (gover-
nador, Assembleia - deputados, Mesa e comissoes -, Ministerio
Publico, Tribunal de Justiga, Tribunal de Contas e autoria popu-
lar) das proposigoes apresentadas e aprovadas em plenario e
nas comissoes, e a modalidade da proposigao (projeto de emen-
da constitucional, projeto de lei complementar, projeto de lei or-
dinaria e projeto de resolugao). Essa analise permite estudos
comparativos entre a que se passa na Camara dos Deputados
e nas assembleias estaduais brasileiras, no tocante a produgao
legislativa e, em especial, na relagao estabelecida entre a Poder
Executivo e a Legislativo, no perfodo que se seguiu as Constitui-
goes Federal e Estadual de 1988 e 1989.

Resultados principais
Fernando Abrucio (1998b), em estudo recente, pondera

que, em geral, as assembleias legislativas estaduais brasileiras
sao instituigoes frageis e dominadas por um ator central - a Po-
der Executivo -, representado pelo governador de Estado. De
um lado, as governadores ocupam a lugar central do processo
de governo e estabelecem um "pacta homologat6rio" com a
Legislativo estadual, que aprova de forma facil as iniciativas do
Executivo, e as parlamentares sao beneficiados por polfticas
clientelistas. De outro lado, as legisladores nao participam e nao
se responsabilizam pelas polfticas publicas levadas a cabo pelo
governo.

Tendo em vista as objetivos propastas e a investigagao
desenvolvida, concluiu-se que a "ultrapresidencialismo estadu-
al" - proposto por Abrucio (1988) - nao se aplica ipsis literis ao
caso da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais
(Alemg). As razoes sao as seguintes:

A Alemg apresenta tragos que a distinguem das demais
assembleias brasileiras analisadas no trabalho organizado por
Fabiano Santos (2001) e confirmadas pela presente pesquisa e
que, em sfntese, seriam:

1. Complexa organizagao interna, resultante da reforma ad-
ministrativa desenvolvida nos anos 80 e 90, por meio da qual se
disponibilizam, para tad as as 77 deputados, assessoria tecnica
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altamente qualificada e uma serie de instrumentos de infarma-
gao em apoio as atividades legislativas;

2. Ausenca de preponderancia legislativa par parte do Exe-
cutivo, isto e, ainda que se possa observar a aprovagao quase
total das proposig6es do governadar, a produgao legislativa par
parte dos deputados e bastante expressiva e tem aumentado
de uma legislatura para outra;

3. Criagao de mecanismos institucionalizados de
interlocugao com a sociedade, que permitem a inclusao de no-
vos atores politicos na arena legislativa, vocalizando suas prefe-
rencias, surgimento de novos issues e de novos procedimentos
no processo legislativo,

Ademais, a instituigao reestruturou-se, criando 6rgaos e
gerencias essenciais ao processo legislativo, bem como bus-
cou abrir caminho para a produgao de uma nova cultura
institucional. Entre essas inovag6es estruturais, devem-se citar

ainda:
a) a criagao da Escola do Legislativo - um centro de edu-

cagao continuada que desenvolve atividades destinadas ao seu
carpo tecnico, aos parlamentares e a sociedade;

b) a estruturagao da Gerencia de Projetos Institucionais -
respons8vel pelas atividades de interlocugao com a sociedade
(par meio de audiencias publicas, seminarios legislativos, f6runs
tecnicos e ciclos de debates);

c) a estruturagao do Centro de Atendimento ao Cidadao-
6rgao que disponibiliza publicamente infarmag6es relacionadas
ao processo legislativo estadual e nacional,

As inovag6es institucionais desenvolvidas na Alemg, de
acardo com Fatima Anastasia, "". afetam a distribuigao de re-
cursos entre os atores, na medida em que garantem poder de
agenda e de fiscalizagao aos cidada08 e propiciam 'ganhos de
infarmagao' ao conjunto dos legisladares" (Santos, 2001).



Constitucionalizagao do
Direito das Obrigag6es

Equipe
Professor(es):

Prof. Cesar Augusto de Castro Fiuza (Coordenagao;
FUMEC/FUNADESP)
Estudante (s):
Emanuel Adilson Gomes Marques (ProPIC/FUMEC)

Objetivos
o Direito Civil, ao longo de sua hist6ria, sempre foi identifi-

cado como 0 locus normativo privilegiado do individuo. Nenhum
ramo do Direito era mais distante do Direito Constitucional do
que ele. Os estudos mais recentes tem demonstrado a falacia
dessa visao estatica, atemporal, do Direito Civil. Na atualidade,
nao se cuida de buscar a demarcagao dos espagos distintos e
ate contrapostos dos ramos do Direito; busca-se a unidade
hermeneutica, tendo a Constituigao como apice conformador
da elaboragao e aplicagao da legislagao civil.

Com um Direito Civil constitucionalizado, busca-se primor-
dialmente valorizar a promogao da dignidade da pessoa huma-
na, garantindo seus direitos fundamentais e 0 exercfcio pleno
da cidadania.

A presente pesquisa tem por objetivo responder as ques-
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toes referentes a propriedade e a autonomia da vontade, ce-
dendo lugar a promogao da dignidade humana; a visao histori-
ca que culminou com a constitucionalizagao; ao principia da
boa-fe objetiva, entre outros.

Palavras-chave
Direito Civil, Direito Constitucional, concepgao historica, su-

peragao do Direito Publico/Privado, despatrimonializagao do Di-
reito, constitucionalizagao das obrigagoes, protegao da digni-
dade da pessoa humana, direitos da personalidade, principia
da boa-fe, tearia contratual.

Metodologia
A pesquisa utilizou analises bibliograficas e jurisprudenciais

como metodologia basica. 0 arientadar reuniu-se com a bolsis-
ta em varios momentos, a fim de discutir as resultados das leitu-
ras e distribuir novas tarefas para a periodo subsequente. Ao
final dos resumos e discussoes, foi produzido um texto com as
conclusoes pesquisadas.

Principais resultados:
Como resultado da pesquisa, concluiu-se que, durante a

seculo XIX, a Direito Civil concebia obrigagoes como uma ne-
cessidade juridica, par farga da qual uma pessoa ficava subar-
dinada, em relagao a outra, a dar, fazer au nao fazer alguma
coisa.

o paradigma da epoca era a ideia de que as obrigagoes
tinham par fonte a lei e as contratos. A lei, concebida como um
ato assecutorio da igualdade de todos, sendo par natureza ge-
ral e impessoal; par outro lado, as particulares, regulados pela
ideia do contrato, no qual a vontade e fonte unica para a nasci-
menta de direitos e obrigagoes, oriundos da relagao juridico-
contratual.

Depois da Segunda Guerra Mundial e do advento da soci-
edade tecnologica, verificou-se a insuficiencia das tecnicas de
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protegao da pessoa humana elaboradas pelo Direito Privado.
Pode-se aqui registrar uma segunda fase na interpretagao

do C6digo Civil, surgindo leis especiais, em que 0 legislador bra-
sileiro buscou uma longa intervengao assistencialista.

o C6digo Civil perde, portanto, sua fungao liberal, para in-
cluir novas materias em seu ambito, tais como: a fungao social
da propriedade, os Iimites da atividade economica, a organiza-
gao familiar, a dignidade da pessoa humana.

o Direito passou a ter como interesse final 0 homem. As-
sim, as situag6es referentes a propriedade, ao credito, etc, sac
tidas como relag6es patrimoniais, enquanto as situag6es refe-
rentes aos chamados direitos da personalidade sac tidas como
situag6es existenciais.

Os direitos a personalidade sac imprescindfveis; sem eles
a personalidade seria algo destitufdo de qualquer conteudo.
Tratou-se, entao, desses direitos como um terceiro genero,
extrapatrimonial, mas absoluto (inato ao homem). Fala-se numa
despatrimonializagao desse Direito.

Com a Constituigao de 1988, foram consagrados direitos
fundamentais, elevando a promogao, 0 pleno desenvolvimento
e a dignidade da pessoa humana a condigao de valores supre-
mos.



A arbitragem - a evolugao do
instituto no Brasil

Equipe
Professor(es):

Prof. Tiago Fantini Magalhaes (Coordenagao)
Estudante(s):

Marta Kerr Pinheiro Coelho dos Santos

Objetivos
Promover um estudo sistematico da arbitragem no Brasil,

analisando-se nao somente 0 hist6rico do referido instituto, mas,
tambem, a sua evolugao sob a prisma sociol6gico e processual.

Arbitragem, estudo sociol6gico e processual, jurispruden-
cia, Camaras de Arbitragem no Brasil, decis6es, materias, subs-
tituto processual, aplicabilidade, cumprimento espontaneo au
forgado, materias de ordem publica, desenvolvimento do institu-
to, analise cultural brasileira.

Metodologia
A metodologia empregada nao poderia ser outra senao a

pesquisa de materiais em todos as Tribunais do pais. Alem das



decis6es, buscou-se promover uma pesquisa sistematizada em
todas as revistas, peri6dicos, livros e jornais acerca do assunto.
Toda e qualquer publicagao que pudesse ser do interesse dos
pesquisadores era buscada e encontrada. Nao obstante a im-
possibilidade de se promover viagens para outros estados, fo-
ram feitos contatos que resultaram na obtengao de materiais
em Brasilia e em Sao Paulo. Tambem foi necessaria a participa-
gao em Seminarios de porte internacional, como 0 "I SEMINA-
RIO INTERNACIONAL SOBRE DIREITO ARBITRAL', realizado
entre os dias 27 a 29 de maio de 2002, em Belo Horizonte-MG,
com 0 escopo de se obter informag6es atualizadas de impor-
tantes doutrinadores e pensadores que estudam 0 referido tema.

Principais resultados
o resultado mais interessante esta sendo a obtengao de

um rico material que, ap6s a sua triagem e selegao, esta
viabilizando a obtengao de um retrato fidedigno da arbitragem
no Brasil. Esta sendo posslvel constatar que a arbitragem e via-
vel no Brasil, nao obstante 0 grande preconceito existente ainda
em relagao ao instituto. 0 Poder Judiciario brasileiro, sabe-se, e
incapaz de cumprir a sua fungao de maneira adequada e profi-
ciente. As raz6es saG muitas, como por exemplo, 0 excesso de
processos, que e provocado pela pr6pria cultura brasileira que
e tipicamente de dissenso, a carencia de juizes e a incapacida-
de dos mesmos, c1aramente vislvel, em determinados casos. A
arbitragem, que e uma forma pacifica de solugao de litfgio, bem
sucedida nos pafses europeus, como tambem nos Estados
Unidos e Canada, permite uma celeridade maior na solugao dos
conflitos, alem de permitir uma decisao precisa no que tange ao
objeto da demanda.

A arbitragem, como uma ordem complexa que e - caracte-
rfstica que esta sendo desenvolvida ao longo do trabalho - mos-
tra-se como uma estrutura dinamica e, por isso, resultante de
uma evolugao, dotada de um alto grau de complexidade, pelo
fato de ser resultado de forgas ordenadoras espontaneas. 0
conhecimento do homem, quando depara com ordens espon-
taneas, de acordo com Hayek, fica restrito ao carater geral da



ordem que se-pretende construir. Explica 0 autor que, no caso
das ordens espontaneas, pode-se, determinando-se alguns dos
fatores que as conformam, fixar as suas linhas abstratas, mas
nao se podera ter acesso aos pormenores, que saG desconhe-
cidos. 0 controle que 0 homem possui sobre a ordem esponta-
nea, e, na visao de Hayek, muito menor do que 0 que possui
sobre a ordem artificial1.

Ora, se tal assertiva e verdadeira, poder-se-ia, atraves da
mesma, justificar e demonstrar as dificuldades para a implemen-
tagao do instituto.

Entretanto, se 0 silogismo apresentado pelo autor tem
como premissa basica uma assertiva verfdica, de facil
constatagao, a conclusao por ele atingida tem que ser analisa-
da por um prisma especffico, ao menos nas relag6es jurfdicas.
o fato e que, no Oireito, sempre que uma determinada norma e
produzida em fungao de um clamor social, e, portanto, como
consequencia de uma evolugao espontanea encontra na pr6-
pria sociedade as raz6es para a sua aplicabilidade.

Isto significaria que e bem mais facil aplicar uma norma
espontaneamente criada em fungao de anseios sociais, do que
uma artificial mente imposta pelo Estado. A primeira vista, essa
analise se consubstanciaria numa negativa ao raciocfnio
logicamente desenvolvido por Hayek. Talnao se verifica se ana-
lisarmos a supramencionada premissa sob outro angulo, qual
seja, 0 de que uma ordem espontanea jamais encontra limites
nas suas normas reguladoras. Em outras palavras, 0 desenvol-
vimento de uma ordem nao se paralisa somente porque foi a
mesma regulamentada por uma norma. Oaf a dificuldade em se
definir limites. Ao contrario, nas ordens artificiais, impostas pelo
Estado, sera sempre mais facil a demarcagao dos limites, ha-
vendo, no entanto, em regra, 0 inconveniente de elas nao apre-
sentarem a mesma facilidade de respaldo social do que as pri-
meiras.

E interessante observar que, se nos sistemas europeus e
norte-americano, a arbitragem e fruto do desenvolvimento de

1HAYEK, FA Direito, Legis/a<;8.o e Liberdade, volume 1 (Normas e Ordem), Edito-
ra Visao, 1985. p, 37.



uma ordem espontanea, 0 mesmo nao se pode dlzer para 0

sistema brasileiro, que, ao contrario, pela falta de cultura e cos-
tume na utilizagao do referido instituto, 0 legislador se viu obri-
gada a artificial mente criar normas e regras para a utilizagao da
arbitragem, com a expectativa de que as mesmas sejam acei-
tas pela sociedade.

Por essas raz6es preliminarmente colocadas, desde ja e
possivel observar que 0 desenvolvimento da arbitragem no Bra-
sil esta percorrendo um caminho que ainda se mostra muito lon-
go ate atingir estagios que possam definir e tomar mais concre-
ta a sua utilizagao, nao obstante 0 grande desenvolvimento da
materia, na atualidade, nos paises europeus e nos Estados Uni-
dos, 0 que poderia ate mesmo servir de par$metro para 0 Direi-
to brasileiro.

Um grande trunfo da arbitragem, que e 0 sigilo de todo 0

procedimento arbitral exigido pelas partes, tambem tem sido um
dos maiores obstaculos para um estudo sistematico do institu-
to. Carbonneau2

), em seus textos, vem sugerindo que se de a
devida publicidade aos laudos, pois, somente, assim, poder-se-
ia ter uma verdadeira nogao da arbitragem e de seu desenvolvi-
mento, alem de parametros para os pr6prios arbitros diante de
futuras decis6es.

Em conversas mantidas com responsaveis de varias Ca-
maras Arbitrais no Brasil, esse assunto, infelizmente, mostrou-
se ser um verdadeiro "tabu", sendo inadmissivel qualquer pon-
deragao ou flexibilizagao acerca da questao. Nos nossos estu-
dos, estamosdesenvolvendo sugest6es que venham atender
essa "necessidade" do sigilo com a publicidade esperada dos
laudos, flexibilizando assim a atual regra costumeira existente
no Brasil, qual seja, de que 0 resultado do laudo jamais poderia
ser revelado.

2 CARBONNEAU, Thomas, E. Etude Historique et Comparee de L'Arbitrage: vers un
droit materiel de I'arbitrage commercial international fonde sur la motivation des
sentences. Revue Internationale de Droit Compare. juil/dec. vol. 36, 3/4, 1984.



Normasde informagao no
direito comercial/empresarial

Equipe
Professor(es):
Prof. Frederico de Andrade Gabrich (Coordenagao;
FUMEC/FUNADESP)
Estudante(s):
Cristiano Monteiro Parreiras (ProPIC/FUMEC)
Roberta Ramalho

Objetivos
Demonstragao da existencia do princfpio da informagao, a

partir da identificagao das inumeras regras que existem para Ihe
dar concregao.

Palavras-chave

Metodologia
o metoda de pesquisa consistiu basicamente na anaJise,

na identificagao e nos comentarios das regras de informagao
contidas na legislagao comercial brasileira; analise e selegao de
notfcias e textos jornalfsticos, publicados principalmente no jor-
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nal Gazeta Mercantil, relacionados ao direito de informa<1ao;de-
senvolvimento de monografias relacionadas a legisla<1ao
societaria e falimentar brasileira, demonstrando a existencia do
princfpio da informa<1ao.

Principais resultados
A felicidade e 0 bem supremo, e a ciencia do Direito tem

que ser utilizada como instrumento da felicidade. 0 sistema jurf-
dico e composto por um conjunto hierarquizado de normas,
compostas por princfpios e regras. As regras geralmente saG
estabelecidas para dar concre<1aoaos princfpios, e, justamente
por isso, a interpreta<1aoe a aplica<1aodas regras jamais pode-
rao estar apartadas dos comandos mais genericos estabeleci-
dos pelos princfpios. 0 princfpio da boa-fe e fundamental, e 0

princfpio da informa<1aoe geral (ou subprincfpio, que dele de-
corre). 0 princfpio da informa<1aopode ser comprovado pela
explicita<1aogenerica de seus com andos na Constitui<1ao,mas,
sobretudo, pela demonstra<1ao das inumeras regras que exis-
tem para Ihe dar concre<1ao,inclusive na legisla<1aofalimentar e
societaria.

Indiscutivelmente, a demonstra<1ao da existencia de tan-
tas e tao variadas regras de informa<1aona legisla<1aocomercial
brasileira comprova a existencia, a validade e a eficacia do prin-
cfpio da informa<1ao,que se nos apresenta como princfpio ge-
ral, decorrente do princfpio fundamental da boa-fe.

A analise dos textos e das normas jurfdicas, selecionadas
por meio do trabalho de pesquisa ora apresentado, demonstra,
ainda, que 0 princfpio da informa<1aoe as regras jurfdicas que Ihe
dao concre<1aosaG absolutamente necessarios a lisura, a confi-
an<1ae a estabilidade das rela<1oescomerciais/empresariais, con-
tribuindo decisivamente para a paz social e a felicidade das pes-
soas.

Dentre os trabalhos desenvolvidos, estao a identifica<1aoe
o comentario das normas de informa<1aona legislagao comerci-
al brasileira, a sele<1aode reportagens veiculadas em jornais e
revistas especializadas relacionadas as normas de informa<1ao,
com a indica<1aoda norma legal a que estao vinculadas, e a



redagao de monografias, demonstrando a existencia do princi-
pia da informagao na legislagao societaria e falimentar brasileira.

As monografias e as demais resultados do projeto de pes-
quisa estarao a disposigao da comunidade universitaria na Bibli-
oteca da Faculdade de Ciencias Humanas do Centro Universita-
ria FUMEC.



A constituigao da cultura
escolar em Minas Gerais:
apropriagao dos objetos
escolares por professores e
alunos da escola primaria

Equipe
Professor( es):
Prof. Irlen Antonio Gongalves (Coordenagao; FUMEC
FUNADESP)
Estudante(s) :
Angela Nancy Martini Barbosa (ProPIC/FUMEC)

Objetivo
Compreender como foi produzida a cultura escolar em

Minas Gerais nas decadas iniciais do seculo XX, tendo em vista
as apropriag6es que as alunos e as professores fizeram dos
dispositivos que Ihes foram impastos.

Palavras-chave

Metodologia
A tematica que investigamos inseriu-se no movimento de

reconfiguragao da hist6ria da escola, que nos ultimos anos tem
investido num esforgo de compreensao do modelo escolar como
construgao hist6rica. Essa nova maneira de produgao da hist6-
ria vem se destacando com novas interesses, novas interroga-



goes e novas criterios de tratamento do arquivo, possibilitando
assim rehistoricizar a escola.

o objeto investigado apresentou-se mais adequado ao
quadro te6rico-metodol6gico concebido pela Nova Hist6ria Cul-
tural, que tem marcado a campo investigativo da hist6ria da
educagao, afirmando-se no estudo das form as de representa-
gao que grupos humanos diferentes vivenciam e produzem na
sua realidade. Nesse sentido, sua propositura volta-se para a
interesse de como tais grupos humanos representam a si mes-
mas e como representam, de variadas maneiras, a mundo no
qual vivem as pessoas, e tambem como produzem as objetos e
as praticas culturais e como sao produzidos por eles.

Essa opgao se explica par ser uma abordagem
favorecedorado' dialogo com as fontes utilizadas e por permitir
uma analise pontual, delimitada e exaustiva das particularida-
des dos discursos, das praticas e dos produtos culturais dos
varios agentes produtores da cultura e da forma escolares.

Fontes pesquisadas
IMPRENSA OFFICIAL DO ESTADO. Colegao das leis e decretos
entre as anas de 1906 e 1927. Bela Horizonte, 1930.

MINAS GERAIS. Secretaria do Interior e Justiga. Relat6rios de
Diretores de Grupos Escolares - 1909/1918. (APM)

MINAS GERAIS. Secretaria do Interior e Justiga. Relat6rios dos
Inspetores Tecnicos de Ensino e Termos de Visita dos Inspeto-
res Tecnicos de Ensino - 1909/1910/1913/1918. (APM)

MINAS GERAIS. Secretaria do Interior e Justiga. Cartas recebi-
das - 1913. (APM)

MINAS GERAIS. Mensagem dirigida ao Congresso Mineiro pelo
Presidente do Estado, Dr. Delfim Moreira da Costa Ribeiro, 1917.
Disponfvel em: http://wwwcrl-jukebox.uchicago.edu/bsd/bsd/
u301/index.html. Acessado em outubro de 2002.

Principais resultados obtidos
A partir de uma vasta documentagao do perfodo, foi pos-

http://wwwcrl-jukebox.uchicago.edu/bsd/bsd/


sfvel a produgao de conhecimentos sobre a cultura escoiar que
se formou no Estado, ainda que de maneira lenta e incipiente,
como e proprio do trabalho de produgao na area de historia. Na
leitura dessa documentagao, descortinou-se uma produgao da
cultura escolar emergida das praticas cotidianas dos sujeitos
escolares: sac praticas de professoras e alunos que vivenciaram
o dia-a-dia da escola primaria em Minas Gerais e que tambem
foram produzidos por elas.

A atividade cotidiana da pesquisa mostrou que essa prati-
ca de trabalho contribuiu para 0 processo de formagao acade-
mico-profissional, demarcando no fazer pesquisa a formagao
da professora pesquisadora, como e 0 caso da bolsista. Acres-
centa-se a isso que, na vivencia do trabalho da pesquisa, foi
posslvel tambem descobrir rumos para uma formagao
prospectiva, possibilitando a identificagao do interesse pela con-
tinuidade do estudo.



Lago social e psicose:
estrategias para a clfnica
antimanicomial no campo da
assistencia a saude mental

Equipe
Professor( es):
Profa. Andrea Maris Campos Guerra (Coordenagao;
FUMEC/FUNAOESP)
Estudante(s) :
Carlos Andre Moreira da Silva (ProPIC/FUMEC)
Thiago Pinto Correa Sarkis (ProPIC/FUMEC)
Fabiana Caires Chaia
Fernanda Moreira Elias

Metodologia e
principais resultados
Partimos do contexto reform ado da saude mental no Bra-

sil, que vem sofrendo modificagoes estruturais desde 0 final da
decada de setenta. Atualmente, consolidado 0 paradigma
antimanicornial e estabelecidos princfpios para a clfnica amplia-
da na rede aberta, fortalecem-se as questoes concernentes a
insergao social. Oai, propusemos uma investigagao sobre a pos-
sibilidade de 0 sujeito psicotico encontrar, por meio da criagao



artfstica, uma safda ou solugao que Ihe permita (r)estabelecer
enlagamentos sociais e simb61icos com 0 mundo, encontrando
pontos de estabilizagao. Buscamos extrair elementos capazes
de contribuir para a elaboragao de estrategias clfnicas inclusi-
vas na assistencia a saude mental. Metodologicamente, deline-
amos a investigagao sobre 0 seguinte tripe: pesquisa te6rica,
pesquisa documental e estudo de caso. Respeitados os criteri-
os estabelecidos, quais sejam, tratar-se de diagn6stico de psi-
cose com solugao construfda pela via da obra e de haver aces-
sibilidade a obra produzida, elegemos 0 Profeta Gentileza como
caso a ser estudado. Trata-se de figura lendaria, que viveu pre-
gando pelas ruas do Rio de Janeiro, da decada de 60 a de 90,

pintando nos muros do Viaduto do Caju mensagens que tradu-
ziam sua missao de ensinar 0 perdao e mostrar 0 caminho da
verdade aos homens, por meio de escrita com sfmbolos e grafia
ineditos e particulares. Sua obra tornou-se patrim6nio cultural
do Rio de Janeiro. Mas, ao contrario do que propunhamos in-
vestigar em nossa hip6tese inicial, a obra aqui nao era a via pri-
mordial da estabilizagao. Em seu trabalho de contorno do ex-
cesso pulsional, a obra assumiu para Gentileza uma fungao ne-
cessaria, mas vinculada ao trabalho delirante. Tendo recebido,
em 1961, 0 "aviso astral de Deus de que no dia seguinte - tres
confirmag6es - eu tinha que deixar todos meus afazeres materi-
ais do mundo para cumprir 0 espiritual na Terra, que eu deveria
vir como Sao Jose, representar Jesus de Nazare na Terra, per-
doar toda a humanidade, ensinar a perdoar uns aos outros, e
mostrar 0 caminho da verdade que e nosso Pai, fazer 0

ensinamento de Jesus na Terra" (GUELMAN, 1999), Jose Datrino
abandona tudo. Passa alguns anos viajando pelo Brasil em pre-
gag6es e, finalmente, na decada de 80, inicia 0 trabalho de es-
crita no viaduto. Parece-nos que a obra, operando pela ausen-
cia de sentido, possibilitou a fixagao do gozo pela letra, como
corolario a metafora delirante "Profeta Gentileza", que fundou
uma nova inscrigao subjetiva para Jose. Gentileza da um desti-
no estetico ao excesso de gozo na conclusao da metafora deli-
rante, permitindo uma safda que prescinde do ato. Do excesso
que restou intraduzfvel sob a forma de gozo, pregou e transfor-
mou a paisagem urbana com uma obra de grandes proporg6es,



para a divulgagao de sua mensagem, reensinando aos tecni-
cos da saude mental a necessidade de acompanhar 0 estilo do
sujeito na sua tentativa de cura e localizar seus movimentos e
pontos de nao-retorno, como forma de sustentar um campo de
enderegamento capaz de operar como destinatario, de funcio-
nar como substrato de linguagem dessa escrita inconsciente.
Nesse sentido, a construgao do caso c1inico, como estrategia
de provocagao e sustentagao de movimentos do sujeito diante
do campo do Outro, se torna fundamental.



A doenga mental e 0 crime:·
incidencias do ato, da palavra
e da transferencia

Equipe
Professor(es) :

Prof. Sergio Laia (Coordenagao; FUMEC)
Estudante(s):

Andreza Lagares Ribeiro (ProPIC/FUMEC)
Carolina Franga Richard Carvalhaes (ProPIC/FUMEC)
Flavia Cristina Soares (ProPIC/FUMEC)
Fernanda Steinmetz Almeida (FAPEMIG)

Objetivos especfficos
a) Recolher e analisar dados empiricos em que doenga

mental e 0 crime se presEtntificam. Avaliar em que um doente
mental pode ou nao ter responsabilidade subjetiva com relagao
a sua infragao. Avaliar em que e como a essa possivel respon-
sabilidade subjetiva poderia corresponder a uma certa respon-
sabilidade juridica.

b) Contribuir para 0 encontro de solug6es relativas ao tra-
tamento psiquico e a desestigmatizagao social dos doentes
mentais infratores.

c) Contribuir para 0 desenvolvimento de uma metodologia
de investigagao que, levando em conta a palavra do sujeito, se
orienta por referenciais psicanaliticos sem deixar de visar a ob-
jetividade exigida em toda pesquisa cientifica.



Palav'ras-chave
Doenga mental, palavra, culpa, imputabilidade, responsa-

bilidade, crime, ato.

Metodologia
a) Levantamento de informagoes, junto ao Projeto de Aten-

gao Interdisciplinar ao Paciente Judiciario (PAI-PJ), relativas a
130 processos em que ha estabelecimento de "Medida de Se-
guranga" para psic6ticos infratores.

b) Estabelecimento de uma primeira amostragem, por sor-
teio e por melhor adequagao ao tema da pesquisa, de 25 pro-
cessos. Analise criteriosa desses processos e, tendo em vista a
pertinencia com os objetivos da pesquisa, escolha de 6 deles
para a produgao dos "Estudos de Caso". Entrevistas com paci-
entes judiciarios dos 6 processos escolhidos e com profissio-
nais de saude que, no PAI-PJ,no Instituto Raul Soares e no Hos-
pital Galba Velloso acompanharam ou ainda acompanham tais
casos.

c) Analise dos dados obtidos e confrontagao com concei-
tos extrafdos de uma revisao bibliografica referente a tematica
desta pesquisa.

d) Redagao detalhada de "Estudos de Caso", bem como
de textos em que tais casos saG tratados a partir de conceitos
provenientes do Direito, da Psiquiatria, da Psicologia e da Psica-
nalise.

Principais resultados
1) 0 crime comporta uma dimensao simb6lica para 0 pa-

ciente judiciario, embora parega, em alguns casos, imotivado.
Em outros termos, 0 crime tem, para tal infrator" 0 valor subjetivo
de "solugao". A apreensao dessa causalidade tem incidencias
sobre a diregao do tratamento. Ha, ainda, uma "16gica subjeti-
va" em jogo'na "solugao" corporificada no crime e e importante
que 0 tratamento a considere.

2) Os efeitos do ato infrator sobre aquele que 0 co mete
variam conforme a patologia daquele que infringe a lei, bem como



· .

conforme 0 que 0 crime visa, em cada caso, simbolizar, realizar
e imajar.

3) E decisivo que, na dimensao jurfdico-processual acio-
nada a partir do crime, 0 paciente judiciario se pronuncie, mes-
mo que nao se tenha, com isso, garantias de que tal acesso a
palavra implique, necessariamente, uma verdadeira
responsabilizagao subjetiva do infrato ou se concentre sobre 0

ate cometido.
4) Considerando a estrutura psfquica dos pacientes judici-

arios, bem como 0 modo muitas vezes tragico com que 0 crime
se impos as suas vidas, notou-se nem sempre foram produtivas
as entrevistas realizadas, por um dos integrantes de nossa equi-
pe, com os pacientes. Por outro lado, 0 contato com 0 material
c1fnicoproveniente das entrevistas com profissionais responsa-
veis pelos casos demonstrou-se muito proffcuo. Avaliou-se, en-
tao, que 0 conceito de transferencia - formulado por Freud para
apreender 0 investimento subjetivo e libidinal que um paciente
enderega a seu analista - nao deixa de ser importante tambem
para a condugao das entrevistas e 0 recolhimento de dados.
Assim, ao contrario do que sesustenta em uma perspectiva de
cunho mais positivista, uma certa proximidade, um tempo de
contato entre 0 entrevistado e 0 entrevistador ou mesmo, em
alguns casos, uma concentragao maior nos dados oriundos de
prontuarios e/ou de entrevistas com terapeutas de pacientes
judiciarios foram fundamentais para os resultados obtidos nes-
ta pesquisa.
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Simulacrum:
Vazios urbanos institucionais
atfpicos rearquitetados

Equipe
Professor(es):

Prof. Joel Campolina (Coordenac;ao;FUMEC/FUNADESP)
Estudante(s):

Ricardo Ferreira da Costa Ramos (ProPIC/FUMEC)
Karina Andrade Macedo (ProPIC/FUMEC)

ObjetivQs
Demonstrar que a simulac;ao de uma soluc;ao arquitetonica

especifica, quando fundamentada na pesquisa sistematica e
analise de potencialidades de uso e ocupac;ao do solo,
mapeamento de fatores restritivos, caracterfsticas
geomorfol6gicas, estruturas ambientais inteNenientes e deman-
das sociais preexistentes nas areas de influencia imediata, e fa-
tor necessario e suficiente para recomendar e determinar a via-
bilidade da revitalizac;ao sustentavel de vazios urbanos
institucionais atipicos, abandonados ou subutilizados no con-
texto do municipio de Belo Horizonte.

Pala\lras-Chave
Arquitetura, urbanismo, sustentabilidade, revitalizac;ao, si-

mulac;ao.



Metodologia
Os trabalhos se desdobraram em quatro etapas de apro-

ximac;oes sucessivas.
Na escala do municipio de Belo Horizonte, foi mapeada a

rede de propriedades da COPASA-MG,notadamente aquelas
utilizadas como suporte para oito dos principais reservatorios
urbanos de armazenamento e distribuic;ao de agua potavel. Es-
sas areas, par estarem localizadas em zonas de grande
atratividade urbana, ficam sujeitas a constantes press6es da
sociedade para agregac;ao de novos usos, ou entao submeti-
das a processos de ocupac;ao ilegal. Ainda assim, continuam a

ser tradicionalmente consideradas areas de seguranc;a e aces-
so restrito, gerando bolsoes de vazios intraurbanos subutilizados,
parcial mente abandonados ou simplesmente considerados
inviaveis para outros usos agregados.

Na escala dos bairros, foram levantados oS'condicionantes
da legislac;ao de usa e ocupac;ao do solo, padroes de acessibi-
lidade viaria, tipologias da ocupac;ao lindeira ja consolidada ou
tendencias estabelecidas.

Tresbolsoes foram selecionados por suas especificidades:
o do reservatorio do Cruzeiro (vazio, vizinho ao campus 1 da
FUMEC); 0 do reservatorio do Morro Redondo (vazio, vizinho ao
Bairro Belvedere e a favela do Morro Santa Lucia) - ambos par
serem areas subpotenciadas, em processo de degradac;ao, cuja
hipotese de revitalizac;ao apresenta especial interesse para as
comunidades interagentes; eo do reservatorio da Rua Carangola,
par se tratar de um exemplo de coexistencia viavel entre a fun-
c;aooriginal (reservatorio) e func;oes administrativas e operacio-
nais diversas, agregadas pela propria COPASA-MG.

Na escala especifica de cada bolsao, faram analisados
aspectos da geomarfologia especifica, interferencias infra-es-
truturais e cobertura vegetal, efetuadas inspec;oes locais e re-
gistros fotograficos sistematicos.

Uma simulac;ao projetual aplicada foi elaborada para 0

bolsao do reservatorio do Cruzeiro, por suas caracterfsticas e
possibilidades de interac;ao direta com a estrutura preexistente
do campus 1 da FUMEC, justificando a contrapartida do patro-
cinio da manutenc;ao e preservac;ao do parque do reservatorio.



Estudos de referenciais foram efetivados, analisando pro-
cedimentos similares adotados em outros paises na promogao
de transformag6es urbanas, visando a requalificagao de areas
vazias atfpicas abandonadas ou degradadas.

Resultados Obtidos
o resultado atingidb possibilitou demonstrar - por meio da

simulagao projetual fundamentada, a ser apresentada atraves
de elementos graficos elucidativos, modelos digitais, maquete
ffsica de massa, etc - que sera possivel anexar um nucieo
edificado da ordem de 2.500 m2, garantindo uma resolugao
arquitetonica harmonica e coerente com a preservagao das es-
calas e estrutura ambiental existentes (parque), ao mesmo tem-
po requalificando 0 trecho do terreno abandonado e em proces-
so de degradagao (bolsao vazio atfpico interno), escolhido para
a implantagao'da nova edificagao. Esse nucleo abrigara espa-
gos destinados a uma primeira unidade incubadora de empre-
sas da FUMEC. Isso possibilitara atender a demanda latente
da comunidade estudantil e da populagao vizinha, no que se
refere a incentivos para 0 desenvolvimento de habilitag6es
profissionalizantes e de pequenos neg6cios. Preveem-se tam-
bem laborat6rios de marcenaria, ceramica e informatica, salas
para cursos de extensao, etc.

Certamente, a formulagao doconteudo funcional definitivo
a ser adotado passara pela aprovagao das instancias decis6rias
da instituigao promotora.



Glossario crftico
de elementos da
arquitetura de Belo Horizonte

Equipe
Professor(es):
Prof a. Silke Kapp (Coordenagao; FUMEC/FUNADESP)

Estudante(s) :
Rafael Zaramela Lopes (ProPIC/FUMEC)
Fabio Guimaraes Silveira (ProPIC/FUMEC)
Felipe Maia Stamato (Monitor /FEA)
Fernando Raposo de Aquino (Monitor /FEA)

Objetivos
A tradigao de tratados dedicados aos elementos da arqui-

tetura remonta ao humanismo renascentista, a redescoberta de
Vitruvius e a difusao do repertorio classico. Ate 0 seculo XIX, saG
inumeros os textos que abordam sistematicamente as ordens
arquitet6nicas, os principios de geometria e perspectiva, a orna-
mentagao e, de modo geral, a ordenagao do universo visivel. De
outro lado, a partir da tradigao pratica dos canteiros de obra,
surgem, no seculo XVIII, os manuais para construtores, dedica-
dos especificamente a tecnologia e aos processos construtivos.
Apenas em fins do seculo XIX e com 0 Movimento Moderno,
essas vertentes tendem a se fundir numa nova forma: as obras
de consulta com modelos de dimens6es, funcionamento, uso,
fluxos, etc. A Arte de Projetar em Arquitetura, de Ernst Neufert, e
o livro do ramo mais vendido no seculo XX.



A pesquisa Glossario Crftico de Elementos da Arquitetura
de Be/o Horizonte parte do reconhecimento das tradig6es de
manuais arquitetOnicos, mas tambem da sugestao de um novo
formato. Analisam-se situag6es problematicas nao mais para
oferecer solug6es, mas para explicitar perguntas e promover a
reflexao a seu respeito; e nao mais com 0 intuito universal, mas
na perspectiva de um contexto geografico, cultural, hist6rico e
social especffico. 0 objetivo e uma coletanea de verbetes com
analises crfticas, comparativas e interpretativas de um conjunto
selecionado de elementos recorrentes da arquitetura de Belo
Horizonte. Tal coletanea deve ser desenvolvida paulatinamente,
sendo que a presente pesquisa representa seu passo inicial.

Analise crftica da arquitetura, hist6ria da arquitetura, Belo
Horizonte, material formal.

Metodologia
Pesquisa bibliografica e estudos de caso

Principais resultados
Foi elaborado um formato para os verbetes e sua apresen-

tagao em meio eletronico. Cada verbete contem: definigao do
objeto em linguagem de dicionario; croqui que apresenta a situ-
agao de forma crftica, quase caricatural, e que serve como fcone
do verbete; analise do panG de fundo sociocultural do tema no
contexto da cidade; analise do panG de fundo arquitetOnico do
tema, rastreando-se a proveniencia das solug6es mais comuns;
analise da evolugao da legislagao pertinente; desenvolvimento
(variando conforme as especificidades do tema); comentario
crftico final. Desenhos tecnicos e analfticos, assim como foto-
grafias de exemplos e referencias arquitetonicas pertinentes a
analise, saG inseridos em todos os itens.

Foram selecionados e estudados os verbetes intitulados
(em ordem alfabetica): "Apropriagao domestica do moderno";



"Bandejas e torres"; "Esquinas agudas"; "Guaritas- de 6 m2";
"Implantac;:aoem aciives e declives"; "Implantac;:aojunto a ediff-
cios tombados"; "Linguagens publicitarias na Arquitetura"; "Lo-
tes profundos"; "Prac;:asno transito"; "Uso comercial de a~tigas
casas"; "Vistas das ruas".

Tornou-se evidente que as estrategias de projeto
(arquitet6nico e urbanfstico) de Belo Horizonte estao atreladas a
modelos reproduzidos de forma pouco refletida e que tendem a
sedimentar-se tambem no imaginario da populac;:ao.Nem sem-
pre esses modelos saG capazes de responder as demandas
especfficas da cidade, nos aspectos topografico, ambiental, fun-
cional, tecnico, social ou simb6lico. Evidenciou-se tambem que,
nos projetos de escala relativamente reduzida, as medidas
"estetizantes", que amenizam contradic;:6es, prevalecem sobre
as tentativas de evidenciar tais contradig6es ou ate de soluciona-
las.



o Ensinodo Design e
Estrategia Cognitivas

Equipe
Professor(es):

Prof. Jose Alberto Nemer (Coardenagao;FUMEC/
FUNADESP)
Estudante(s) :

Mariana Lessa Ladeira (ProPIC/FUMEC)

Como parte da grade curricular criada para 0 curso de
Design daFEA/FUMEC, implantado em agosto de 2001,0 Nu-
cleo de Experimentagao se prop6e a ser um espago experimen-
tal. Nele, 0 aluno pode exercitar sua criatividade de manelra mais
livre, sem a rigidez de um conteudo programatico linear e cumu-
lativo a priori. A dinamica da disciplina tem infcio a partir de estf-
mulos langados pelos professores e cujas respostas, par parte
do aluno, podem revelar e desenvolver envolvimento dialetico e
agao criativa.

Ministrada par dois outros professares, 0 Nucleo de Expe-
rimentagao I cumpriu perfeitamente sua fungao, trazendo a esti-
mulante inquietagao artfstica eo exercfcio de invengao par parte
dos alunos. Ao se implantar 0 Nucleo de Experimentagao II, com
dois outros professares, um novo programa foi criado. De co-
mum entre eles, ha a inequfvoca pro posta d$ ser um espago de
estfmulo as experiencias de criagao fara dos parametros das



disciplinas convencionais. De diferente, ha uma estrutura dentro
da qual 0 aluno vivencia tres etapas da criagao: identificagao e
transposigao do real, a relagao entre 0 real e 0 imaginario e, por
fim, a concretizagao do imaginario. 0 conteudo deste progra-
ma, sua implantagao e seus resultados constituem exatamente
o objeto desta pesquisa.

o primeiro desafio que se coloca para a criagao de um
programa livre san os parametros dessa liberdade e 0 conceito
que a rege. 0 Nucleo de Experimentagao II, apesar de se man-
ter como espago livre, buscou evitar certos efeitos negativos
colaterais, como a instalagao de um territorio indefinido, a espe-
rar do aluno aquilo que, por imaturidade natural, ele ainda nao
poderia dar. Um outro desafio e 0 de se evitar a permissividade
irrefletida, cujo antidoto e infundir no aluno a responsabilidade
pelo proprio experimento e estimular a reflexao sobre seus re-
sultados. A conexao entre causa e efeito, ou seja, entre a cons-
ciencia do ato de criar e 0 olhar critico sobre 0 que se faz, talvez
seja 0 que ha de melhor, ainda que parega subliminar, no meto-
do implantado. A enfase deve ser dada ao acompanhamento
individual, sem generalizag6es possiveis. Enfim, por mais livre
que 0 Nucleo fosse, ele nao poderia perder a oportunidade de
tomar a si 0 dever pedagogico de preencher, com 0 rigor possi-
vel, as muitas lacunas culturais e historicas que assolam hoje
as ultimas gerag6es de jovens universitarios brasileiros.

o programa do Nucleo de Experimentagao II quis ainda
aproveitar a oportunidade para colocar 0 aluno em contato com
outras criag6es em Design, objetos que foram criados ao longo
do tempo e que, de uma forma ou de outra, habitaram 0 nosso
dia-a-dia. 0 principal objetivo dessa selegao de objetos e 0 de
subverter 0 torpor visual no qual vive 0 nosso olhar cotidiano e
propor ao aluno um olhar renovado, agugado e analitico sabre
um objeto a primeira vista banal. No bojo desse exercicio do
olhar, metodos tecnicos de observagao, abordagem e expres-
san van sendo passados.

Os objetos selecionados no inicio do curso fazem ainda 0

papel de tema que, uma vez eleito, 0 aluno se serve para desen-
volver seu trabalho ao longo do semestre, submetendo-o as di-
ferentes fases propostas no programa. Numa visao retrospecti-



va, a que se V8 no final do curso nada mais e do que uma releitura
criativa do objeto escolhido no infcio, a constru<;ao concreta de
um novo objeto, plasmado a partir da aventura da observa<;ao e
da inven<;ao.

Uma vez assimilado visual e tecnicamente a objeto, parte-
se do pressuposto de que ele se torna familiar e impregnado de
conhecimento. E a momenta de deixa-Io. Nao de abandona-Io
completamente, mas de exercitar, a partir dele, a imagina<;ao.
Trata-se de um exercfcio ludico de abstra<;ao, mas ao mesmo
tempo de visualiza<;ao criativa. Esta e uma forma de se Iibertar
do objeto no sentido mais concreto do termo, dos condiciona-
mentos tecnicos que, ate aqui, impuseram ao aluno 0 domfnio
rigoroso do olhar sobre 0 objeto e sua expressao atraves do
desenho.

Tem infcio, a partir daf, a terceira fase do programa.E um
momenta em que 0 aluno, depois de conhecer 0 objeto-tema
em seus multiplos meandros estruturais e de fazer uma incur-
saD nas possibilidades imaginarias que dele depreendem, par-
te agora para a cria<;ao propriamente dita. Contando com estu-
dos preliminares sobre papel, no qual ele e levado a praticar a
proje<;ao espacial e as solu<;6es tecnicas, 0 aluno vislumbra
agora a cria<;aode um objeto imaginario tridimensional, inspira-
do no objeto-tema, seu ponto de partida. Conclui-se, assim, 0

cicio real/imaginario/real-imaginario.
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Mensuragao e gestao de
qualidade de servigos e
satisfagao de clientes

Equipe
Professor(es):

Prof. Cid Gongalves Filho (Coordenagao;FUMEC/
. FUNADESP)
Profa. Renata Souza Guerra (FUMEC/FUNADESP)
Estudante(s):
Willian Tadeu Rodrigues (ProPIC/FUMEC)
Diogo de Azevedo Rocha (ProPIC/FUMEC)
Raphael de Souza Cezar (ProPIC/FUMEC)
Lucas Beraldo Soares (ProPIC/FUMEC)

ObjetivQs
o impacto da satisfagao de clientes nos resultados das

empresas, bem como na sua competitividade e na do pafs, tem
sido foco de estudos em quase todo 0 mundo. Especialmente
na Europa e nos Estados Unidos, esses trabalhos tem se inten-
sificado, observando-se principalmente 0 de Fornell, Johson,
Anderson, Cha e Bryant (1996), que propuseram 0 ACSI -
American National Customer Satisfaction Index. Visando testar
os modelosde medigao de satisfagao e a cadeia nomol6gica
desse construto, com lealdade, expectativas, valor e qualidade,
percebida em instituig6es de ensino superior, foi elaborado este
trabalho de pesquisa.



Palavras-chave

Metodologia
o projeto foi executado por meio de uma fase explorat6ria,

que, atraves de revisao de literatura, grupo de foco e painel de
especialistas, culminou na elaboragao de instrumento de cole-
ta, que utilizou escalas semanticas diferenciadas e coleta via
Internet. Com 604 respondentes, e ap6s verificagao de confiabi-
lidade e validade das medigcSes,bem como vieses de respostas
na amostra, os dados foram analisados utilizando-se equagcSes
estruturais.

Principais resultados
Uma analise inicial do modelo, sob a 6tica dos anteceden-

tes da satisfagao, leva-nos a observar que a qualidade percebi-
da (b=0,54) eo valor (b=0,39) saG os construtos que tem mai-
or impacto sobre a satisfagao. Por outro lado, a expectativa nao
teve impacto significativo sobre a satisfagao. Esses resultados
tambem foram encontrados de forma similar em alguns setores
da economia por Fornell et al. (1996). E levantam uma discus-
saG sobre a teoria da desconfirmagao das expectativas e resul-
tados, de OLIVER (1997).

Ja no que se refere ao impacto da satisfagao sobre a pro-
pensao a lealdade, 0 b de 0,88 demonstra a importancia da sa-
tisfagao para a obtengao da lealdade. Essa medigao esta em
sintonia com grande parte das pesquisas realizadas, tais como
a de VEIGA (2002), e demonstra que a satisfagao continua sen-
do uma grande arma para obtengao da lealdade. SASSER et. al.

(2000) argumentam que, na atualidade, em mercados altamen-
te competitivos, alta satisfagao apresenta baixa relagao com le-
aldade, sendo que os clientes mudam de fornecedor com foco
em prego, tecnologia, marca e outros elementos.

Por outro lado, observa-se que a expectativa apresenta im-
pacta positivo moderado com a qualidade (b=0,37), e esse fato



pode estar relacionado com questoes de medigao p6s-fato.
Gerencialmente, a principio ha de se convir que medir e

gerir a satisfagao dos alunos e elemento fundamental para que
se obtenha lealdade e elementos consequentes, tais como pro-
paganda boca a boca e indicagao, ja que 0 impacto da satisfa-
gao na lealdade verificado empiricamente no trabalho e muito
alto. Por outro lado, se a instituigao de ensino objetiva satisfa-
gao, ela deve investir na qualidade e no valor. A visao somente
da qualidade; com desatrelamento de custos como componen-
te do valor percebido, nao e possivel, ja que 0 peso do valor da
satisfagao e significativo.

Observa-se tambem que as expectativas apresentam-se
mais significativas na avaliagao da qualidade do que na da sa-
tisfagao, permitindo, portanto, supor que, mesmo com expecta-
tivas maiores ou menores, e possivel gerar satisfagao ou insa-
tisfagao no aluno, lembrando-se que 0 processo de usa e con-
sumo do servigo e longo (quatro anos de curso, em media),
podendo ocorrer um desatrelamento das expectativas com a
avaliagao de satisfagao.



Cidades na cidade

Equipe
Professor(es) :
Prof. Carlos M. Teixeira (Coordenagao;FUMEC/
FUNADESP)
Profa. Renata Marquez(FUMEC/FUNADESP)
Estudante(s) :
Elenir Pereira (ProPIC/FUMEC)
Felipe Barros (ProPIC/FUMEC)
Lisiane de Mello (ProPIC/FUMEC)
Brana Carvalhaes (Monitor FEA; ProPIC/FUMEC)

Palavras-chave
Favela, operagao urbana, mercado imobiliario, meio ambi-

ente, espagos publicos.

Metodologia
Etapa 1 - Estudo, discussao e produgao de textos a partir

da bibliografia selecionada referente a metr6pole atual;
Etapa 2 - Analise das formas contempor~neas de inter-

vengao em favelas, par meio da leitura da bibliografia e entrevis-
tas com profissionais ligados aos casos em Belo Horizonte e no
Rio de Janeiro (favela-bairro);



Etapa 3 - Selegao de uma area de fronteira em favelas de
Belo Horizonte;

Etapa 4 - Coleta de dados tecnicos e fragmentos do lugar:
levantamento fotografico, consulta a mapas municipais,
aerofotos, jornais locais, associagoes de bairro, populagao lo-
cal, etc;

Etapa 5 - Confecgao de um mapeamento subjetivo das
favelas escolhidas e de suas zonas de fronteira (mapas com
representagao referente ao espago experimentado, vivido, em
oposigao a representagao esquematica dos mapas tecnicos);

Etapa 6 - Pesquisa de situagao do mercado imobiliario,
oferta de alugueis, transito, acessos e qualidade geral das cer-
canias das favelas escolhidas;

Etapa 7 - Definigao dos criterios da contrapartida entre as
duas partes envolvidas (comunidade e setor privado);

Etapa 8 - Divisao dos alunos em quatro projetos tematicos.

Introdugao e resumo da pesquisa
Textos escritos por arquitetos sobre a parte informal das

cidades em geral saG descritivos, tecnicos e corretos. Produzi-
dos dentro da inercia do mundo da arquitetura, saG textos que
nao acompanham a rapidez dos acontecimentos. Cidades na
cidade e como uma reportagem sobre as favelas e as constru-
toras, um apanhado das coisas desconcatenadas que estao a
nossa volta, feito sem distancia historica, sem um tempo que
nos de melhor distanciamento crftico. Como uma tentativa ime-
diata de processar informagoes, de costurar dados capazes de
traduzir a realidade da cidade, aqui e agora.

A pesquisa assume uma estrategia que se caracteriza pela
aproximagao de dois extremos que se repelem. 0 primeiro - 0

dos produtores da cidade, dos incorporadores, das construto-
ras, das imobiliarias e das grandes empresas - e 0 lado que
"nos" conhecemos e que, tradicionalmente, nao esta diretamente
ligado as favelas. E aquele da produgao dos predios, das forgas
que determinam as inclusoes e exclusoes urbanas, 0 lado
mercantilista, sempre ignorado pelos que anseiam melhorar os
problemas sociais urbanos. 0 outro lado saG as favelas em si.
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Escolhidas para investigarmos melhor a fronteira entre essas
duas cidades, entre a formal e a informal, elas nao entram como
um setor marginalizado au excentrico, mas como parte
indissociavel de um tad a e que s6 pode ser estudada em con-
junto com as protagonistas da produgao da cidade.

Os objetivos especificos baseiam-se nas potencialidades
especificas da cidade fragmentada - repartida entre condomini-
as e favelas, a "asfalto" e a c1andestinidade -, vista de forma
simultanea. Ora, as programas praticados de intervengao publi-
ca em favelas, por mais ambiciosos que sejam, nao sao sufici-
entes para remediar a problema da imensa parcela de favelados
das cidades brasileiras. Sabe-se que a processo de favelizagao
se tornou grande demais para ser resolvido por uma, duas au
tres administragoes municipais, e por isso urge a concepgao de
novas form as de intervengao na cidade informal.

No fluxo da aproximagao radical entre condominios e fa-
velas, podem estar escondidas alternativas para a orgamento
limitado das grandes cidades. Hoje, as favelados sao detento-
res de grandes areas para especulagao. Se para a iniciativa pri-
vada fossem cedidos terrenos hoje ocupados pela favela, me-
canismos de contrapartida entre construtoras e favelas gerari-
am projetos que englobariam moradores "inimigos". Em princi-
pia, a estrategia que testamos e simples: empresarios e favelados
conciliando solugoes possiveis, terrenos para predios em troca
de intervengoes sociais arquitetOnicas na favela. Ou seja, con-
dominios e favelas send a contemplados num mesmo projeto.

Principais resultados
A dissertagao comega com um classico resumo das vi-

soes sabre a favela ao longo do seculo XX, para, em seguida,
apresentar a conceito contemporaneo de favela no Brasil, se-
guido de referencias de soci610gos, artistas e cineastas, vistas
em tom de revista no mesmo capitulo, item II Notas sabre a cida-
de atual". 0 capitulo seguinte apresenta as instrumentos legais
vigentes que empregamos para testar essa abordagem hibrida
na pratica, a saber, a Lei de Usa e Ocupagao do Solo de Bela
Horizonte, a Plano Global Especifico da favela escolhida, e prin-



cipalmente a Operagao Urbana Integrada (instrumento
disponibilizado pelo Plano Diretor de BH e, mais recentemente,
pelo Estatuto da Cidade). No restante da pesquisa, documen-
tos e analises sobre a favela escolhida (Vila JK) e seu entorno
SaG acompanhados de memoriais e mapeamentos sobre os
projetos que encerram 0 trabalho.
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Introdugao
Desde os mais remotos tempos, 0 homem registra sua his-

t6ria por meio de signos lingufsticos e imagens. A relagao entre
textos e imagens visuais e parte da tradigao artfstica e da produ-
gao de objetos pelo homem.

o signa grafado e a imagem iconografada saD sinais da
presenga de uma cultura, mediagao da correspondencia huma-
na com a natureza. Vale dizer que, no esquema mental das ori-
gens, a expressao toma a forma de uma mensagem grafada,
movimento reflexo da comunicagao gestual, a maotornando-se
6rgao detector e operador de sinais, em suma, instrumento da
produgao de objetos utilitarios e esteticos.

o design e as artes visuais se multiplicaram em diversas
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manifestag6es interligadas, relacionadas indiretamente as pers-
pectivas portuguesas da colonizagao, a Igreja Tridentina e ao
Estado Absolutista. Essas se referem, no entanto, mais direta-
mente a tipicidade da formagao social da Capitania Mineira. 0
isolamento do litmal e a sede de enriquecimento facil desenvol-
veram uma sociedade de caracteristicas mais urbanas, na qual
vilas e lugarejos possuiam vida propria, distantes que estavam
do Reina.

A mganizagao da populagao pm meio de Irmandades e
Ordens Terceiras se faz como que resultante da segregagao ra-
cial da sociedade. Existiam irmandades de negros, brancos e
mestigos, que competiam entre si religiosa e esteticamente. Pm
meio dessas instituig6es religiosas leigas consolidam-se oima-
ginario popular e toda uma variedade de temas sacros cultiva-
dos em Minas Gerais.

Primeira etapa do trabalho -
a ordem iconografica
o trabalho que desenvolvemos primeiro visa a identifica-

gao da tematica religiosa e mitica frequente na produgao do
sermonario e da iconografia da epoca - notadamente visiveis
em fmros pintados, cartelas, ilustrag6es de livros e missais, alem
da imaginaria escultorica e cenas parietais -, a partir de pressu-
postos teoricos relacionados ao estudo comparativo da lingua-
gem plastica e do design.

Enfocamos assim 0 imaginario religioso popular e seus
sinais com base em fontes primarias - edig6es principes dos
serm6es mineiros e obras de uso Iiturgico encontradas em bibli-
otecas eclesiasticas e. em arquivos e bibliotecas brasileiros e

. pmtugueses. Essa proliferagao de imagens pode ser vista nao
apenas em folhas de rosto de livros manuscritos, como tam-
bem em livros impressos. Trazemos aqui um exemplar encon-
trado na biblioteca do antigo Colegio Caraga, usado como mo-
delo caligraJico de tem didatico e que pode ter circulado entre
artistas, copistas e i1uminadmes, alem de apresentar numeros e
formulas de como se aprende a contar.



Apoio te6rico das primeiras fases
e revisao bibliografica
o programa iconogrMico nas artes' visuais sempre se

apoiou, como se deduz do que deixamos exposto na introdu-
<:1ao,no senti do da imagem, que tem em seu carater de
representatividade a seu valor, dizendo au revelando alguma
coisa, au muitas coisas, na maior parte das vezes de forma oculta
au misteriosa.

Como exemplo das primeiras manifesta<:1oesdo usa de
termos do design na vida cotidiana brasileira e mineira, temos
obviamente a barroco, e foi este a ponto de partida para a con-
figura<:1aodos primeiros verbetes. 0 retabulo da capela-mor da
Catedral de Mariana e exemplo dessa exuberfmcia barroca. 0
excesso de elementos plasticos nos faz ter uma visao a princi-
pia pesada, sem diferencia<:1ao,sem unidades plasticas especi-
ficas. E como se fosse um amontoado de formas que compoem
um conjunto unitario, unico, de claridade relativa, sem contor-
nos que distingam as ornamentos, as imagens e as adere<:1os
sacros. Para perceber a configura<:1aodos elementos, e preciso
um olhar paciente, que possa passear tranqOilamente pelos
detalhes.

o trabalho pratico, metodologia e
alcance da pesquisa
Com base emtodas as n0<:10este6ricas que se referem a

cria<:1aode um repert6rio de imagens, figuras e objetos, desde a
inicio da forma<:1aocultural brasileira, partimos primeiro de ter-
mas Iigados a fontes hist6ricas remotas, no caso a barroco e a
iconografia.

Em seguida, partimos para a desvincula<:1aoe rela<:1aode
termos basicos para a compreensao didatica da materia, abor-
dando tres campos especificos de trabalho: produto, interiores
e arte.

As primeiras dificuldades que se apresentaram foram a
enorme repert6rio de vocabulario usado para defini<:1aode con-
ceitos e a interliga<:1aodesses conceitos a outras disciplinas,
especialmente a arquitetura. Muitos desses vocabulos migra-



ram da arquitetura para as artes aplicadas, no caso 0 designer
de interiores, da mesma forma que a arquitetura, ap6s a Segun-
da Revolugao Industrial, comegou a tratar de termos pr6prios
da confecgao de produtos, para nao falarmos do ponto de vista
artfstico. Optamos, portanto, em manter 0 usa dos termos, mes-
mo em suas inter-relagoes ou sistemas polissemicos semi6ticos,
para facilitar 0 usa do dicionario nas disciplinas te6ricas as quais
ele se propoe.

Usamos, portanto, a seguinte metodologia pratica:
1. Estudo te6rico do tema nas vertentes eruditas dos signi-

ficados do visual e de programas iconograficos
2. Identificagao de termos, a principio sem relagao com

conceituagao
3. Inicio de pesquisa em dicionarios antigos e modernos,

conforme a bibliografiaa seguir, distinguindo a primeira tradigao
iconografica brasileira e 0 estudo de significagao religiosa

4. Primeira redagao de verbetes direcionados aos temas
propostos - listagem de materiais moderl"los nao encontrados
em glossarios por n6s pesquisados, ~specialmente aqueles li-
gados a confecgao de produtos

5.'lIustragao dos verbetes, para clareamento de ideias
6. Elaboragao de banco de dados a partir de temas e de

usa do sistema de glossario tradicional por ordem alfabetica

Infelizmente, 0 tempo proposto para a pesquisa se mos-
trou insuficiente, como ja prevfamos, e fomos obrigados a inter-
romper 0 processo. Ficaram faltando algumas etapas significa-
tivas, tais como:

1. Redagao final de verbetes
2. Estudo fotografico de objetos relacionados a esses ver-

betes
3. Revisao do estudo introdut6rio e definigoes relaciona-

das a ABNT (Associagao Brasileira de Normas Tecnicas)
4. Convite a profissionais de alto nivel e reconhecimento

profissional para redagao de verbetes conceituais, a exemplo,
na area de artes, do prof. Nelson Aguilar, da Universidade de
Campinas (convite ja aceito), para redigir 0 verbete de arte con-
temporanea, e de Affonso Avila (convite aceito), maior especia-
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Iista do barroco no Brasil, para redigir 0 verbete dotermo - ou-
tros profissionais serao convidados para a definigao dos verbe-
tes conceituais de produto e de interiores

Conclusao
A cada dia, em nossa atividade didatica, sentimos a ne-

cessidade de um dicionario amplo, para uso didatico e profissi-
onal, esclarecedor de termos e conceitos e definidor de uma
linguagem especffica sobre 0 tema.
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