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Com justa e merecida alegria, estamos diante dos Anais do 5.0 Seminario de Pesquisa e
Iniciay8.o Cientifica da Universidade FUMEC.

Prova de que, mediante parceria com a Funday8.o de Amparo a Pesquisa do Estado de

Minas Gerais (FAPEMIG) e com a Funday8.o Nacional de Desenvolvimento do Ensino

Superior (FUNADESP), estamos nos consolidando, como universidade, na pesquisa ins-

titucionalizada.

Sustentado por nossos professores e alunos, apoiado por instituiyoes como FAPEMIG e

FUNADESp, e subsidiado com recursos da FUMEC, 0 conteudo destes Anais representa

mais um passo, e um marco, no processo da investigay8.o permanente. Embora, em

comparay8.o com 0 desejavel, sobretudo num pais em desenvolvimento, nossa produ-
y8.0 ainda se apresente modesta.

Mas, se nos compararmos com instituiyoes universitarias de maior porte e tradiy8.o em

pesquisa, e inegavel a excelente propory8.o apresentada entre 0 numero de propostas re-

cebidas, para avaliay8.o, e aquelas aprovadas com financiamento sustentado, em grande

parte, pela pr6pria FUMEC.

Na quinta fase de sua realizay8.o, 0 ProPIC-FUMEC recebeu, para apreciay8.o, 67 pro-

jetos.

Com bolsas para professores obtidas da FUNADESP, com a quota institucional de bolsas

de Iniciay8.o Cientffica da FAPEMIG e com recursos da pr6pria FUMEC, foram financia-

dos, entre maryo de 2006 e fevereiro de 2007,60 projetos.

Pela sfntese dos resultados constante destes Anais, verifica-se que os projetos de pes-

quisa financiados cobrem diversas areas: Administray8.o e Economia, Arquitetura e Ur-

banismo, Ciencias da Computay8.o, Comunicay8.o Social, Design, Direito Civil, Direito

Constitucional, Ciencia Polftica, Educay8.o, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, En-

genharia de Telecomunicayoes; Psicanalise, Psicologia, Saude, Saude Mental e Turis-

mo.

A afinidade dos projetos com os cursos oferecidos pela Universidade FUMEC evidencia

vinculay8.o da pesquisa com 0 ensino, seja no sentido de a pesquisa provir de questoes

extrafdas do exercfcio pedag6gico seja no sentido de, como investigay8.o, poder questio-

nar, e mesmo, renovar 0 ensino dentro da pr6pria Universidade. Alem disso, a aplicay8.o

dessas investigayoes, conforme resumos apresentados tambem nestes Anais, evidencia

a amplitude de desdobramentos da pesquisa no campo da extens8.o e vice-versa.

A analise dos Anais do 5.0 Seminario de Pesquisa e Iniciay8.o Cientffica permite apreen-

der e avaliar diversas articulayoes, promovidas pel a Universidade FUMEC, entre ensinG,
pesquisa e extens8.o.

A seriedade e 0 rigor do investimento da FUMEC na pesquisa cientffica tem conquistado

consideravel respaldo externo. Excelente e a receptividade, dos pareceristas ad hoc, a
nossa convocay8.o para avaliarem os projetos recebidos pel a Comiss8.o de Pesquisa e

Iniciay8.o Cientffica (CoPIC). Registre-se tambem a participay8.o significativa de pesqui-

sadores da Instituiy8.o em publicayoes e eventos academicos nacionais e internacio-

nais.

Marco importante de reconhecimento resulta da decis8.o da FAPEMIG de renovar e am-

pliar, na medida dos recursos disponfveis, a quota institucional de bolsas, em nome da

FUMEC, referente ao perfodo de maryo de 2007 a fevereiro de 2008.Tambem, nesse

contexto, relevante e 0 interesse demonstrado, pel a FUNADESp, em continuar apoiando
o ProPIC-FUMEC.



A FUMEC, em que pese aos desafios, dificuldades e percalc;os, insere-se com ousadia, e

em proporc;6es sempre crescentes, no presente da ciencia no Pais. Ainda que em dimen-

s6es relativamente modestas, essa presenc;a ja e marcante no cenario da investigac;ao e

facilmente identificavel na historia da Instituic;ao.

Na verdade, os Anais do 5.° Seminario de Pesquisa e Iniciac;ao Cientffica da Universida-

de FUMEC se inserem como mais um capitulo nos anais da propria historia da FUMEC.

Dessa historia de que somos ora partfcipes ou testemunhas, ora protagonistas ou figu-

rantes. Mas sempre presentes!

PROFESSORA ROMILDA RACHEL SOARES SILVA

Reitora da Universidade FUMEC



o PROGRAMA DE PESQUISA E INICIA<;AO CIENTIFICA DA UNIVERSIDADE
FUMEC (PROPIC/FUMEC)

Consolidando diretrizes afirmadas no PAEF/2001-2005 (Plano de Ayao Estrategico FU-

MEC) e grayas ao trabalho da Equipe responsavel pelo Projeto Pesquisa e Mestrado, a

Universidade FUMEC instituiu 0 seu Programa de Pesquisa e Iniciayao Cientffica (Pro-

PIC-FUMEC), importante passe para a formalizayao de uma politica da produyao cien-

tffica entre nos, seja no ambito docente, seja no ambito discente. Trata-se, entao, de

possibilitar 0 reconhecimento oficial, a formayao e/ou 0 redimensionamento de Nucleos,

Grupos e de Projetos de Pesquisa. Trata-se, ainda, de constituirmos formal mente, pela

articulayao entre docentes capacitados e discentes com potencial, a Iniciayao Cientffica

entre nos. Trata-se, por fim, de integrar a produyao cientifica com a Graduayao e com as

iniciativas de aprimoramento e criayao de Programas na Extensao e na Pos-Graduayao

Lata e Stricto Sensu. 0 espfrito cientifico ganhara, assim, uma sistematizayao ainda

maior em nosso meio, 0 que nao sera sem consequencias sobre 0 nosso compromisso

quanta a articulayao entre Ensino, Pesquisa e Extensao.

o ProPIC-FUMEC, atraves do julgamento de Projetos e distribuiyao de Boisas e/ou recur-

sos para Pesquisas, esta, certamente, apoiando e depurando, de um modo sistematico,

a vocayao dos nossos professores e alunos para a investigayao; desenvolvendo 0 nosso

potencial academico; incorporando institucionalmente a pratica da pesquisa em nossas

Faculdades. Tudo isso, portanto, valorizara ainda mais, junto a comunidade academica e

a sociedade em geral, a nossa excelencia como uma Instituiyao de Ensino Superior.

Reafirmamos, ainda, com 0 ProPIC-FUMEC, a propria historia institucional de nossas

Faculdades, marcada pela reavaliayao e 0 aprimoramento con stante de seus projetos

academicos e pela fidelidade a um ensino de qualidade, critico e capaz de enfrentar,
vigorosamente, os desafios apresentados pela sociedade brasileira.

Em termos operacionais, 0 ProPIC compreende as seguintes etapas: processo seletivo

estabelecendo as condiyoes para a inscriyao e seleyao de projetos de pesquisa (outu-

bro); inscriyao de projetos (fim de outubro); analise dos projetos com inscriyao deferida

pelos pareceristas ad hoc, a partir de roteiro pre-estabelecido (novembro); classificayao

dos projetos aprovados tecnicamente de acordo com a disponibilidade de recursos (no-

vembro); divulgayao dos resultados (dezembro) e, por fim, inicio das pesquisas (maryo).

As pesquisas iniciadas tem durayao de doze meses, portanto, sac conclufdas em fe-

vereiro do ana seguinte. Ademais, os resultados das pesquisas sac apresentados em

seminario abertos para a comunidade universitaria (maryo/abril).

No contexto do ProPIC, pesquisa e considerada um processo de investigayao orienta-

da por um metodo, com 0 objetivo de levantar, explorar e analisar dados para criayao,

formalizayao e/ou renovayao de areas do conhecimento. Assim, a pesquisa cientifica,

especialmente aquela que a Universidade FUMEC visa promover, e parceira insepara-

vel dos processos de mudanya social e tecnologica: sua aplicayao intetiere, direta ou

indiretamente, sobre 0 nosso mundo, transformando-o, gerando riquezas, estendendo

o dominie do conhecimento, consolidando estrategias capazes de beneficiar a saude e

a qualidade de vida, permitindo, inclusive, que 0 pesquisador academico possa se en-

contrar de um modo pragmatico e objetivo com 0 mundo empresarial. Com a pesquisa



cientifica, entao, nao s6 operamos mudanya sobre nossos modos de pensar e de agir,

como tambem disponibilizamos, para a sociedade, construyoes te6ricas e produtos que

pretendem beneficia-Ia.

Iniciayao cientifica, por sua vez, e um dispositivo que viabiliza, aos universitarios que es-

tejam cursando a Graduayao, uma introduyao sistematica a atividade de pesquisa, sob

orientayao de professores qualificados e com a concessao de Boisas de financiamento

aos pesquisadores. Assim, 0 aluno podera desenvolver uma investigayao relativa a seu

campo de saber, fundamentada te6rica e metodologicamente, complementando sua for-

mayao academica com um processo em que 0 conhecimento, alem de ser adquirido

nas suas atividades letivas, passa a ser produzido, reavaliado, ou recriado. A Iniciayao

Cientffica permite, por conseguinte, a formayao de uma nova mentalidade no ambito da

Graduayao e que, ao se voltar para a criayao e consolidayao de Linhas de Pesquisas,

nao sera sem conseqQencias tanto para 0 aprimoramento do Ensino e da Extensao,

quanta para 0 fortalecimento da P6s-graduayao.

Dos objetivos do Programa de Pesquisa e Iniciayao Cientffica destacam-se alguns:

• Incentivar a produyao cientffica e tecnol6gica no ambito da FUMEC, possibi-

litando sua difusao e intervenyao junto a realidade brasileira e a comunidade

cientffica nacional e internacional.

• Estimular 0 Corpo Docente da Universidade FUMEC a implantar e/ou consolidar

Linhas de Pesquisa e de Extensao.
• Aproveitamento da capacitayao do corpo Docente da Universidade FUMEC para

o aprimoramento dos Cursos de Graduayao e P6s-Graduayao e das atividades

de Extensao, a partir do apoio institucional a execuyao de Projetos de Pesquisa

que envolvam professores (Doutores, Mestres e/ou com perfil cientffico/tecnoI6-

gico/cultural equivalente) e estudantes.

• Promover, interna e externamente, 0 intercambio cientifico/tecnol6gico de do-
centes e discentes da Universidade FUMEC entre as Faculdades que a consti-

tuem e com outras Instituiyoes de Ensino e Pesquisa reconhecidas nacional e

internacionalmente.

• Difundir a produyao cientfficaltecnol6gica da Universidade FUMEC atraves de

publicayao e/ou exposiyao em Congressos, Seminarios, Conferencias e eventos

similares e academicamente reconhecidos.

• Despertar, entre os estudantes da Graduayao, a vocayao cientffica para a par-

tipayao, elaborayao e execuyao de Projetos de Pesquisa e Iniciayao CienHfica

orientados por professores qualificados, contribuindo para a formayao de novos

pesquisadores e consolidayao de um espirito investigativo e/ou crftico.

• Estimular estudantes de graduayao a realizar, sob orientayao de professores

qualificados, estudos e pesquisas que estejam associados as atividades de Ex-

tensao e ao aprimoramento do Ensino.

• Proporcionar aos estudantes de mestrado a oportunidade de treinamento em

metodologia da pesquisa.

• Proporcionar condiyoes favoraveis a consolidayao e aprofundamento das linhas
de pesquisa dos mestrados.



o Programa conta com duas modalidades de projetos: 0 Projeto Interdisciplinar de Pes-
quisa (PIP) e 0 Projeto de Pesquisa (PP), cada um com dinamica e caracterfsticas pr6-

prias.
o Projeto Interdisciplinar de Pesquisa (PIP) caracteriza-se como projeto apresentado por,

no minimo, 2 (dois) e, no maximo, 4 (quatro) professores da Universidade FUMEC, de

disciplinas diferentes ou, preferencialmente de areas diferentes de conhecimento. Os

professores deverao ser portadores de titulo de Mestre ou Doutor e apresentar perfil

cientifico equivalente com a area e/ou a tematica a ser investigada. 0 Coordenador do

Projeto devera possuir titulo de Mestre e/ou de Doutor com qualificayao compativel para

a area e/ou a tematica relativa ao Projeto de Pesquisa. Cada grupo de pesquisa devera

solicitar, no minimo, 2 (dois) e, no maximo, 6 (seis) alunos Boisistas de Iniciayao Cien-

tifica, de acordo com 0 tempo de dedicayao a pesquisa. E imprescindivel que esteja

esclarecido no projeto por que sua abordagem e interdisciplinar e em que a investigayao

ganhara com a participayao de professores provenientes de do is ou mais campos dife-

rentes do saber.

No caso de Projeto Interdisciplinar de Pesquisa (PIP) associ ado as Linhas de Pesquisa e

ao corpo docente dos Mestrados da Universidade FUMEC, podera haver solicitayao de

bolsas de Assistente de Pesquisa para ate 3 (tres) alunos regularmente matriculados em

Programa de P6s-graduayao Stricto Sensu da Universidade FUMEC e cujos projetos de

dissertayao estejam claramente articulados a tematica do PIP apresentado por profes-

sor de tal Program a; deverao participar, nesse caso, da equipe de pesquisadores, o(s)

respectivo(s) orientador(es) do(s) aluno(s) nos Mestrados.
o Projeto de Pesquisa (PP) caracteriza-se por projeto apresentado individual mente por

professor da Universidade FUMEC que possua titulo de Mestre ou Doutor e apresentar

perfil cientifico equivalente a area e/ou a tematica a ser investigada. Cada professor de-

vera solicitar, no minima 1 (um) e, no maximo, 4 (quatro) Boisistas de Iniciayao Cientifica

por ano, de acordo com 0 tempo de dedicayao a pesquisa.

No caso de Projeto de Pesquisa (PP) associado as Linhas de Pesquisa e ao corpo do-

cente dos Mestrados da Universidade FUMEC, podera haver solicitayao de uma (1) bolsa

de Assistente de Pesquisa, para 1 (um) aluno regularmente matriculado em Programa de

P6s-graduayao Stricto Sensu da Universidade FUMEC e cujo projeto de dissertayao es-

teja claramente articulado a tematica do PP apresentado por professor de tal Programa;

nesse case, 0 professor coordenador do PP devera ser tambem 0 orientador do projeto

de dissertayao de Mestrado do aluno para 0 qual se solicita a bolsa.

Ha diversos requisitos e condiyoes para se candidatar ao ProPIC, que variam de acordo

com a condiyao de professor, estudante de graduayao ou estudante de mestrado. No

caso de professor-pesquisador destacam-se os seguintes requisitos e condiyoes: ter

vinculo empregaticio com uma das Faculdades da Universidade FUMEC; possuir 0 titulo

de Mestre ou Doutor e perfil cientifico equivalente a area e/ou a tematica a ser investi-

gada; estabelecer 0 Programa de Atividades a ser desenvolvido pelo Boisista durante

a Pesquisa, conforme as normas academicas e cientificas da Universidade e, no caso

de aluno-bolsista de Mestrado (Assistente de Pesquisa), destacar claramente no Plano

de Trabalho a articulayao entre as atividades a serem desenvolvidas pelo aluno e seu



respectivo projeto de dissertayao de Mestrado; apresentar disponibilidade, compatfvel

com a programayao academica da Faculdade em que esteja lotado, para orientar o(s)

Boisista(s) nas diferentes etapas do trabalho academico-cientffico; cumprir com todas as

atribuiyoes estabelecidas anualmente no edital de seleyao de projetos; comprometer-se

a apresentar os resultados parciais e/ou finais da pesquisa em Seminarios e/ou Con-

gressos de Pesquisallniciayao Cientffica promovidos pela Universidade FUMEC e/ou por

outras instituiyoes de ensino/pesquisa.

No caso dos alunos-bolsistas de iniciac;:ao cientifica destacam-se os seguintes requisi-
tos: estar regularmente matriculado em um dos Cursos de Graduayao da Universidade

o curso deve ser compatfvel com a area visada pelo Projeto de Pesquisa apresentado
e 0 rendimento academico do aluno, sobretudo no que concerne as disciplinas relacio-

nadas direta ou indiretamente com 0 Projeto, deve estar situado no teryo superior da

distribuiyao das notas, ou seja, nao deve ser inferior a 70%; por ocasiao do inicio do

projeto aprovado, 0 aluno devera estar cursando disciplinas, no minimo, do segundo e,

no maximo, do antepenultimo periodo do curso; durante 0 desenvolvimento do projeto,

o aluno-bolsista devera ter disponibilidade de 10 ou 20 horas semanais (de acordo com 0

previsto no Projeto), em horario diferente daquele em que est a matriculado, para dedicar-

se ao programa e nao podera possuir contrato de estagio, monitoria ou bolsa de exten-

sao na Universidade FUMEC, nem bolsa de iniciayao cientffica de Agencia de Fomento

a Pesquisa; seguir 0 plano de atividades estabelecido e aprovado pelo Coordenador da

Pesquisa; nao ser, no periodo de vigencia da Bolsa, reprovado em qualquer disciplina

que esteja cursando na Universidade FUMEC; nao podera participar de mais de um

Projeto de Pesquisa (PP) ou de mais de um Projeto Interdisciplinar de Pesquisa (PIP),
nem podera integrar concomitantemente equipes de PP e PIP; comprometer-se a apre-

sentar os resultados parciais e/ou finais da pesquisa em Seminarios e/ou Congressos

de Pesquisallniciayao Cientifica promovidos pela Universidade FUMEC e/ou por outras

instituiyoes de ensino/pesquisa. Por ocasiao de tais apresentayoes e/ou da publicayao

de qualquer material relativo ao Projeto de Pesquisa, 0 aluno devera mencionar nomi-

nalmente 0 orientador do Projeto, 0 Programa de Pesquisa e Iniciayao Cientifica (Pro-

PIC/FUMEC) e outra(s) Instituiyao(oes) responsavel(eis) pelo financiamento e/ou apoio

ao projeto de pesquisa; dentre outros requisitos e condiyoes estabelecidos no edital de

seleyao de projetos.

Os estudantes de mestrado que se candidatarem a assistentes de pesquisa devem estar

regularmente matriculados em um dos Programas de P6s-Graduayao Stricto Sensu da

Universidade FUMEC, sendo que 0 curso deve ser compatfvel com a area visada pelo

Projeto de Pesquisa (PP) ou Projeto Interdisciplinar de Pesquisa (PIP) apresentado. 0
rendimento academico do aluno, sobretudo no que concerne as disciplinas relacionadas

direta ou indiretamente com 0 Projeto, tem que ser igual ou superior a 70% (setenta por

cento). Alem disso, quando da inscriyao, 0 aluno devera ter cursado pelo menos 70%

(setenta por cento) das disciplinas obrigat6rias e optativas do Programa no qual esta ma-

triculado. Durante 0 desenvolvimento do projeto, 0 aluno-bolsista de Mestrado devera ter

disponibilidade de 20 horas semanais em horario diferente daquele em que est a matricu-

lado, para dedicar-se ao programa e nao podera possuir contrato de estagio, monitoria,

nem outra bolsa fornecida pela Universidade FUMEC ou obtida junto a Agencia de Fo-

mento a Pesquisa. 0 estudante de mestrado deve, tambem, seguir 0 plano de atividades

estabelecido e aprovado pelo professor-pesquisador responsavel pela pesquisa e este
plano de atividades devera estar estritamente articulado ao projeto de dissertayao do

aluno e 0 aluno nao pode ser, no periodo de vigencia da Bolsa, reprovado em qualquer



disciplina que esteja cursando na Universidade. Por fim, 0 estudante nao podera partici-

par de mais de um Projeto de Pesquisa (PP) ou de mais de um Projeto Interdisciplinar de

Pesquisa (PIP), nem podera integrar concomitantemente equipes de PP e PIP.

Ha, de outra parte, condi<;:oes gerais para a apresenta<;:ao de projetos de pesquisa. Em

primeiro lugar, serao indeferidas as inscri<;:oes cujos projetos de pesquisa sejam iguais.

Em segundo lugar, e em casos excepcionais, mas sem concessao de duas bolsas, sera

permitida a inscri<;:ao de um professor pesquisador, com titulo de doutor, em no maximo

2(dois) projetos, nas seguintes combina<;:oes de modalidades: Projeto de Pesquisa (PP)

e Projeto Interdisciplinar de Pesquisa (PIP); Projeto Interdisciplinar de Pesquisa (PIP) e

Projeto Interdisciplinar de Pesquisa (PIP), desde que 0 referido professor, com titulo de

Doutor, seja 0 Coordenador de apenas uma das Equipes. Em terceiro lugar, e em con-

di<;:oes especiais, sera examinada a possibilidade de renova<;:ao de projeto de pesquisa

para um perfodo de doze meses, desde que devidamente justificada e circunstanciada

na nova apresenta<;:ao do projeto e no relat6rio final do projeto que se encontra em de-

senvolvimento. Em quarto lugar, serao aceitas propostas contemplando, prioritariamen-

te, as linhas de pesquisas definidas em cada edital, mas tambem serao aceitos projetos

de tematica livre e diferente das linhas de pesquisa.

As linhas de pesquisa definidas no edital de 2005, portanto validas para pesquisa a se

desenvolver entre mar<;:ode 2006 e fevereiro de 2007 sao:

a) Estrategia, mercadologia e competitividade no contexto da gestao de organi-

za<;:oes.
b) Paradigmas jurfdicos da sociedade democratica.

c) Manuten<;:ao e recupera<;:ao de sistemas construtivos.

d) Sistemas estruturais e tecnologia de sistemas construtivos.

e) Administra<;:ao e saude.

f) Arquitetura: cidades, refuncionaliza<;:ao e/ou cotidiano.

g) Comunica<;:ao e sociedade.

h) Constru<;:ao, valida<;:ao e padroniza<;:ao de instrumentos de medida.
i) Design e tecnologia digital.

j) Educa<;:ao e saude.

k) Eletr6nica, informatica, sistemas de informa<;:ao e/ou telecomunica<;:oes.
I) Filosofia, subjetividade e sociedade.

m) Gerontologia e geriatria: dimensoes interdisciplinares.
n) Meio Ambiente.

0) Neuropsicologia e educa<;:ao.

p) Pedagogia: hist6ria da educa<;:ao, forma<;:ao de educadores e/ou novas tecno-
logias.

q) Promo<;:ao da saude.

r) Rela<;:oesde poder e trabalho.

s) Saude mental: clfnica, sociedade e/ou polfticas publicas.
t) Trabalho e saude.



CRI E 10S ADOTADOS PARA A AVALlAC;Ao DOS PROJETOS DE PESQUISA E

I ICI C; - 0 CIE TIFICA

Os criterios adotados para a avaliac;;ao dos projetos de pesquisa e iniciac;;ao cientffica,

com a consequente concessao de bolsas e financiamento de materiais e servic;;os varia-

ram ao longo dos editais publicados, mas de um modo geral pode-se dizer que levam

em considerac;;ao:

• Experiencia e titulac;;ao do(s) pesquisador(es) no escopo do proposta

apresentada.

• Relevancia da pro posta para 0 avanc;;o do conhecimento sobre 0 tema a ser in-
vestigado: importancia do tema; analise quanta ao conteudo da proposta, merito

cientffico, originalidade.

• Explicitac;;ao e coerencia dos objetivos propostos, bem como sua articulac;;ao

com 0 cronograma, a(s) metodologia(s) e o(s) procedimento(s) adotado(s).

• Qualidade, atualidade e pertinencia das referencias bibliograficas que sustentam

a apresentac;;ao da pro posta e 0 conhecimento do tema a ser investigado.

• Clareza na exposic;;ao das estrategias de divulgac;;ao dos resultados da pesqui-
sa, demonstrando seus campos de aplicac;;ao: fator multiplicativo, possibilidade

de aproveitamento ou aplicac;;ao dos resultados, impactos sobre a formac;;ao de

recursos humanos e desenvolvimento regional e nacional, vinculac;;ao a outros

projetos de pesquisa.

• No caso de propostas articuladas a alguma das Linhas de Pesquisa explicitadas

neste Edital, sac avaliadas a clareza e a pertinencia dos argumentos que de-

monstrem e justifiquem tal articulac;;ao.
• Sao valorizadas propostas provenientes de projetos de extensao ja desenvolvi-

das no ambito do Programa de Extensao da Universidade FUMEC (ProEx-FU-

MEC) ou que ja estejam conectadas a uma pratica extensionista no momenta

mesmo de sua apresentac;;ao ao ProPIC-FUMEC. Em ambos os casos, a arti-

culac;;ao entre pesquisa e extensao deve estar claramente elucidada no projeto

encaminhado ao ProPIC-FUMEC, caso ele a contemple efetivamente.

• Sao valorizadas propostas cujos temas estejam articulados as atividades de en-

sino dos seus respectivos pesquisadores. Essa articulac;;ao, se existir, deve, por-

tanto, estar c1aramente elucidada no projeto encaminhado ao ProPIC-FUMEC.

• A avaliac;;ao final emitida por pareceristas ad hoc com relac;;aoaos resultados das

pesquisas.

Para se inscrever no processo seletivo os documentos indispensaveis sac: formulario-

padrao para apresentac;;ao de Projetos de Pesquisa; formulario-padrao de solicitac;;ao de

Boisa para os Programas de Capacitac;;ao de Recursos Humanos e de Fomento a Pes-

quisa, no caso dos professores;Curriculo Lattes do pesquisador e, quando for 0 caso,

dos membros docentes da equipe de pesquisa; carta padrao de encaminhamento do

projeto de pesquisa, emitida pela coordenac;;ao de curso e diretoria de ensino envolvida;

aceites/termos de compromisso de pessoas, empresas, ou instituic;;6es extern as a FU-

MEC que participarem como colaboradores da pesquisa, se for 0 caso; no caso de pro-

jete que envolva seres humanos como objetos da investigac;;ao pretend ida, apresentac;;ao

do protocolo de encaminhamento do projeto ao Comite de Etica na Pesquisa da Univer-



sidade FUMEC (CEP-FUMEC) ou do Parecer do CEP-FUMEC aprovando a realizaC;30

do projeto; hist6rico escolar dots) aluno(s) de graduac;ao e p6s-graduac;ao Stricto Sensu

envolvido(s) no projeto; formulario-padrao do cadastro do aluno bolsista; formulario-pa-

drao do termo de compromisso do bolsista; formulario FAPEMIG de solicitac;ao de bolsa

de iniciac;ao cientffica e tecnol6gica.

A Comissao de Pesquisa e Iniciac;ao Cientffica (CoPIC) e formada por professores da

Universidade FUMEC e tem como atribuic;oes estabelecer os criterios para a analise e

selec;ao dos projetos de pesquisa propostos ao Programa, analisar, selecionar e aprovar

os projetos de pesquisa do ProPIC, definir e convidar consultores ; divulgar os resul-

tados do ProPIC; promover eventos academico-cientificos e produzir publicac;oes para

a divulgac;ao dos resultados das pesquisas aprovadas e desenvolvidas no ambito da

Universidade e colaborar com 0 Setor de P6s-graduac;ao e Pesquisa na administrac;ao

do Programa de Pesquisa e Iniciac;ao Cientffica.

A DIVULGAQAo DOS RESULTADOS DAS PESQUISAS: OS SEMINARIOS DE PESQUISA E

INICIAQAo CIENTfFICA.

Anualmente a Universidade promove seminario de pesquisa e iniciac;ao cientffica para

divulgac;ao e debate dos resultados de seus projetos de pesquisa junto a comunidade

universitaria.
o 1° Seminario de Pesquisa e Iniciac;ao Cientffica foi realizado nos dias 25 a 27 de marc;o

de 2003, que contou na sua abertura com palestra do professor e pesquisador Pedro

Demo (UnB) intitulada !niciac;;8.oCientifica:razoes formativas. Tambem fizeram parte da

programac;ao do evento a apresentac;ao de paineis pel os estudantes-bolsistas e de me-

sas-redondas pelas diversas equipes dos projetos de pesquisa. Os resumos das comu-

nicac;oes e a palestra de abertura foram registrados nos Anais do even to (anexo).

o 2° Seminario de Pesquisa e Iniciac;ao Cientffica foi realizado nos dias 12 a 15 de abril

de 2004 e contou na sua abertura com a palestra do professor e pesquisador Evandro

Mirra de Paula e Silva que abordou 0 tema A ciencia que sonha e 0 verso que investiga. A

programac;ao do evento incluiu, ainda, paineis apresentados pelos estudantes-bolsistas

e mesas-redondas organizadas pelas equipes dos projetos de pesquisa. Os resumos das

comunicac;oes e a palestra de abertura, tambem, foram registrados nos Anais do evento

(anexo).

o 3° Seminario de Pesquisa e Iniciac;ao Cientifica foi realizado simultaneamente com 0

2° Seminario de Extensao e ocorreu nos dias 10 a 12 de maio de 2005, contando na sua

abertura com duas palestras, uma do professor e pesquisador Ramon Moreira Cosensa

que abordou 0 tema 0 processo de investigac;;8.o cientifica, e outra da professora Maria

das Dores Pimentel Nogueira, abordando 0 tema Extens8.o universitaria: genese concei-

tua! e diretrizes. A programayao do evento incluiu, ainda, paineis apresentados pelos

estudantes-bolsistas e mesas-redondas organizadas pelas equipes dos projetos de pes-

quisa. Os resumos das comunicayoes foram registrados nos Anais doevento (anexo).

o 4° Seminario de Pesquisa e Iniciayao Cientffica foi realizado simultaneamente com 0

3° Seminario de Extensao e ocorreu nos dias 4 a 6 de abril de 2006, contando na sua
abertura com duas palestras, uma do professor e Mario Neto Borges, diretor cientffico

da FAPEMIG e outra do Coronel Paulo da Cunha Victorio, do Projeto Rondon, que abor-



daram 0 tema Pesquisa e extensao em debate. A programayao do evento incluiu, ainda,

paineis apresentados pelos estudantes-bolsistas e mesas-redondas organizadas pelas

equipes dos projetos de pesquisa. as resumos das comunicayoes foram registrados nos

Anais do evento (anexo).
05° Seminario de Pesquisa e Iniciayao Cientffica esta programado para S8 realizar simul-

taneamente com 0 4° Seminario de Extensao os dias 8 a 10 de maio de 2007. A progra-

mayao do even to incluira palestra de abertura, paineis apresentados pelos estudantes-

bolsistas e mesas-redondas organizadas pelas equipes dos projetos de pesquisa. as

resumos das comunicayoes estao registrados nos Anais do evento, a seguir.



ProPIC 2006/2007
Quadro 1

PROJETOS APRESENTADOS POR FACULDADE

acu a e I
Projetos de Pesquisa 07 16 04 19 46

Projetos Interdisciplinares de Pesquisa 11 06 04 03 24
-- -

_Ti_o_ta_I ~ __ 7_0__

ProPIC 2006/2007
Quadro 2

PROJETOS DE PESQUISA COM PARECER

FAVoRAvEL, NAO FAVoRAvEL, INSCRI<.;;AoINDEFERIDA E TOTAL POR FACULDADE (*)

Projetos com Parecer Favonivel 07 16 03 17 43

Projetos com Parecer 06 11 01 10 28Favoravel e Financiados

Projetos com Parecer Nao Favoravel 00 00 01 01 02

Projetos com Inscric;ao Indeferida 00 00 00 01 01-
Total de Projetos Apresentados 07 16 04 19 46

ProPIC 2006/2007
Quadro 3

PROJETOS INTERDISCIPLINARES DE PESQUISA COM PARECER
FAVoRAvEL, NAo FAVoRAvEL, INSCRI<.;;AoINDEFERIDA E TOTAL POR FACULDADE (*)

Faculdade FACE FCH FCS FEA TOTAL ~

Projetos com Parecer Favoravel 07 05 04 01 17

Projetos com Parecer Favoravel e Financiados 06 04 02 00 12

Projetos com Parecer Nao Favoravel 03 01 00 01 05

Projetos com Inscric;ao Indeferida 01 00 00 01 02- - -
Total de Projetos Interdisciplinares de Pesquisa 11 06 04 03 24
Apresentados



ProPIC 2006/2007
Quadro 4

PROJETOS DE PESQUISA APROVADOS COM FINANCIAMENTO POR FACULDADE

FACE

Boisista de Iniciagao Cientifical

Identificagao do Projeto Coordenador Assistente de Pesquisa

Mestrando (M)

Analise da interferen-

cia da internet, para a

comercializ8<;:aO direta ao

consumidor, nos fatores
Guadalupe Machado Ciemcias • Gustavo Castelo Branco de

que comp6em 0 custeio Mestra
Dias Contabeis Carvalho

de cicio de vida de
produto da empresa na

sua fase de produgao a

comercializa9ao

Analise do custo e benefi-

cia de tecnicas estimativas
Ci,mcia da

de tamanho em diferentes Fabiana Bigao Silva Mestra • Analia Magalhaes Souza

canaries de aplicayoes de
Compulagao

software

Amilise e desenvolvimento

de sistemas academicos Silvia Calmon de Ciencia da
• Joao Hennque Assungao

Mestra Fernandes
baseados em redes sem fio Albuquerque Computagao

na UniversidadeFUMEC
• Paulo Philipe Rocha Assumpgao

Carreira e competencia

profissional: urn estudo de
ancoras e metaforas de Mestrado em • Marcia Crespo Ferreira (M)

Zelia Miranda Kilimnik Doutora
carreira em associac;:ao a Adminislragao • Nfcia Andrea Pereira dos Santos

representac;:oes de compe-

tencia profissional

lmpacto da diversidade

no relacionamento e Mestrado em • Bruno de Medeiros Falcao (M)
Daniel Jardim Pardini Ooutar

desempenho de alunos de Administra<;ao • Stael Severiano

graduagao

o mercado de artes plas-

ticas em Belo Horizonte:
Turismo

analise historica, inser<;8.o • Lucas Barcelos de Oliveira
Rita Lages Rodrigues Mestra Gestao em

nos mercados internacio- • Luisa de Almeida Mendes
Hotelaria

nal e nacional e aplicac;:oes

em roteiros turisticos

I FCH I

IldentifiCagaO do Projeto
Qualifica~ao Bolsista de Inicia~ao Cien~ifical

Coordenador do Professor Curso Assistente de Pesquisa

Pesquisador Mestrando (M) J
A eficacia da psicamilise

em tratamento de curta

duragao

Sergio Augusto Cha-

gas de Laia

A vivencia afetiva de crian-

c;:as e adolescentes apos

a separa<;ao dos pais: um Roselane Martins Car-

estudo exploratorio. nas dose

varas de famflia de Belo

Horizonte

• Marco Antonio Cunha de Oli-

veira

Analise do conflito entre a

tributo e 0 desenvolvimen-

to econ6mico

Antonio Carlos Diniz

Murta
• Meysller Miranda Coeiho
• Monique Roni Rampinelli



45, De 31/12/2004 e as

Novas Perspectivas em

Rela,ao aos Direitos Hu-
manos no Brasil

Hermeneutica constitucio-

nal e os novas paradigmas

dos contratos

Hist6ria e tecnologias digi-

tais: rela,6es entre jogos
de computador e cons-

tru,ao do conhecimento

hist6rico

Intelectuais, educa,ao e
astado: as contribui<;:oes

do Bacharel Delfim Morei-

ra da Costa Ribeiro para

o projeto de educa,ao em

minas

o ensina noturno em Belo

Horizonte: urn estudo sa-

bre 0 Grupo Escolar natur-

no "Assis das Chagas"

Participatory journalism:

praticas e papeis dos

jornalistas na internet

Prescri<;:80 e decad€mcia:

abordagem critica

Luis Carlos Balbina

Gambogi

Gualter de Souza An-

drade Junior

Eucidio Pimenta Ar-

ruda

Jorge Rocha Neto da
Conceic;ao

Cesar Augusto
Castro Fiuza

Sob a 6tica da delega,ao
politica: urn estudo explo-

rata ria sabre as Medidas Eduardo Martins de

Provis6rias nos Estados Lima

de Santa Catarina, Acre,

Tocantins e Piaui

Quatifica,ao

do Professor
Pesquisador

Comunica980

Social

Bolsista de Iniciac;:aoCientilical

Assistente de Pesquisa

••• _-",-M'::~trando (M)

• Alex DylanFreitasSilva
• Ana Paulade Sousa Duarte

• FelipeAnueirade Siqueira
• Marcos Carvalho Elizeu Junior

• Alice Fernanda Barbosa Ramos

• Luciana Fraga Moreira dos San-

tos

• Maria RaquelPeixoto Nigro
• Rita de Cassia Oliveira Ferreira

Cafeu

• Siomara Caroline Rosa

• Soraya Silva Santos

• Pedro Henrique Nogueira Pe-

nldo

..... , . FCS
"'"-<'7''''>''_ ."",~ r 1/W1""""""

Identiffcac;:ao
Quatifica~ao Botsista de Inicia,ao Cientffica/

Coordenador do Professor Curso Assistente de Pesquisa Mes-
do Projeto

PesQuisador trando (M)

Assimetria de desempe-

nhe manual e com ple-
xidade da tarela: eleitos

da programa,ao motora Guilherme Menezes

sobre os perfis de acele- Lage
rac;ao e velocidade dos

membros superiores con-

tralaterais

Educa,ao
Fisica

• DanHoRobertodo Couto Vieira
• David jose Schickler

• Uvia Gon,alves Gallo



Identifica<;:ao

do Projelo

A evolUl;:ao dos materials

de impermeabiliz89ao em

sistemas construtivQs em

concreto armada

Luiz Antonio Melga<;:o

Nunes Branco

Analise do potencial para

capta<;:ao e aproveitamen-

to de aguas pluviais nas Maria Elizabeth Mon-

instalac;6es prediais do lairo Vidal Ferreira

campus da universidade

FUMEC

Constru<;:ao de um modele

em pi rico para a gera<;8o

de chorume no alarro sa-

nitaria de Bela Horizonte

atraves de quatro varia-

veis, usanda analise fata-

rial e multivariada, sobre

base de dados primarios e

secundarios

Cornelio Zampier Tei-

xeira

Desempenho ambiental

de coletores solares para Angela Maria Dru-

aquecimento de agua mond Rohrmann

um estudo de easo

Elabora<;:ao de uma base

de conhecimento para

cria980 de um sistema CristianoGeraldoTei-

especialista para apoio xeira Silva

a analise de erosao de

solos

Passarelas aereas mul-

tifuncionais: alternaticas

para revitaliza9ao e espa-

90S urbanos atfpicos?

Pontes de madeira do es-

tado de minas gerais - de-

terminay80 dos principais

metodos de recupera9ao

de suas patologlas

Sintese de sistemas digi-

tais utilizando dispositivos

16gicos reprogramaveis e

linguagem VHDL

Sistemas construtivos em

madeira laminada colada:

estudo comparativo com

s8yoes maci9as comer-

ciais

Sistemas estruturais rete-

sados: projeto e tecnolo-

gia do sistema construtivo

Antonio Luiz de Me-

nezes Osse

Luciana Nunes Ma-

galhaes

Lucio Flavio Nunes

Moreira

Fabiano

Chaves

Qualifica9ao

do Professor

Pesquisador,

Engenharia

Ambiental

Engenharia

Ambiental

Engenharia

Ambiental

Arquitetura e

Urbanismo

Engenharia de

Telecomunica90es

Ciemcias

Aeronauticas

Boisista de Iniciayao Cient{~

fical Assistenle de Pesquisa '

-:-Mestrando lr.,l)

• Fernanda Carolina de Oli-

veira

• Rachel Gom;alves Braga

• Andrezza Carla Bueno da

Silva

• Rafael Galdino Junior

• Aurea Fernanda Machado

• Carla Moreira Vaz Pereira

• Cibele Souza Costa

• Pedro de Oliveira Barreto

• Ana Paula Pedrosa Xavier

• Araeelly Moreira Magalhiies (M)

dos Santos (M)

• Fabricia Ferreira Passos

• Marcelo Alexandre Lacayo

Almeida

• Marden Cicarelli Pinheiro

• Fabrico de Freitas Pereira

• Leonar Borges de Castro



Quadro 5
PROJETOS INTERDISCIPLINARES APROVADOS COM FINANCIAMENTO

Identificayao

do Projeto

A influencia da t80ria dos pros-

pectos em comportamentos re-

lacionados a decisao de compra

de papeis indice Brasil BOVESPA

/ BNDES

Desenvolvimento e validayao de

urn indice de atratividade de em-

presas

Jersone Tasso Moreira

Silva (coord.)

Lulz Antonio Antunes

Teixeira

Gustavo Quiroga Souki

(coord.)

Carlos Alberto Gonyal-

ves (coord.)

Luiz Antonio Antunes

Orientayao estrategica, ambiente Teixeira

e competitividade e suas rela90es

com 0 desempenho da firma: um Gustavo Quiroga Souki

estudo em empresas de setores

de economia de mercado

Portf6lio de clientes em empresa

atuante no segmento de commo-

dities: uma anaiise Ii luz do /mode-

10valor do cliente (CUSTOMER)

Responsabilidade social,

sustentabilidade, gestao do co-

nhecimento: a etica, a cidadania

e a inclusao social no Brasil na

ultima decada

Segmenta9ao psicogrilfica de

consumidores no Brasil: um es-

tudo empfrico no mercado auto-

motivo

Luiz Antonio Antunes

Teixeira (coord.)

Walter Alves Victorino

(coord.)

Rosa Maria de Abreu

Barros

Cid Gon9alves Filho

(coord.)

Antonio Eugimio de

Salles Coelho

Qualifica9ao

do Professor

Pesquisador

Mestrado em

AdministraQao

Mestrado em

Administra,ao

Mestrado em

Administra9ao

Mestrado em

Administrat;8.o

Mestrado em

Administrayao

Mestrado em

Administra,ao

Mestrado em

Administra,ao

Mestrado em

AdministraQao

Mestrado em

Administra,ao

Mestradoem

Administray80

Mestrado em

Administra9ao

Mestrado em

AdministraQao

Mestradoem

AdministraQao

Mestrado em

Administra9ao

Boisista de Inicia9ao Cienlifi-

cal Assistente de Pesquisa

- Mestrando (M)

• Fabio Kinsch dos Santos Pereira

• Patrfcia de Paiva Franco Bar-

• Angelica Pereira de Assis Du-

arte(M)

• Fernanda Elisa Jesus Silva

• Anna Carolina de Assis Maciel

• Luiz Henrique Bahia Lucciola

• MariHa Ceolin Correa (M)

• Jose Roberto Domingues (M)

• Rogekio Guimaraes Gomes

• Debora Bifano Campos

• Ana Paula Rabelo

• Diego Andres Angueira

• Esther Magalhaes Arumaa

• Junea Eliza Brandao Caldeira

• Bernardo Segadaes de Alva-

renga

• Luiz Jardim Lapertosa

• Lucas Beraldo Soares (M)





Quadro 6

PROFESSORES ENVOlVIDOS EM PROJETOS DE PESQUISA DE ACORDO COM A

TITULAyAO E CONCESsAo DE BOlSA, POR FACULDADE E TOTAL

TitulaQao
Professor

Especialista I I
Bolsista Total

Mestre Doulor

Daniel Jardim Pardini n X

Fabiana Bigao Silva X X

Guadalupe Machado Dias X X

Rita Lages Rodrigues X X

Silvia Calmon de Albuquerque X X

Zelia Miranda Kilimnik n X

ISUB-TOTAL 00 04 02 04 06

FCH

Antonio Carlos Diniz Murta (') X

Cesar Augusto de Castro Fiuza n X

Eduardo Martins de Lima X X

Eucidio Pimenta Arruda X X

Gualter de Souza Andrade X X

Irlen Antonio GonC(alves X

Jorge Rocha Neto da ConceiQao X X

Luis Carlos Balbino Gambogi X X

Roselane Martins Cardoso X X

Sergio Augusto Chagas de Laia rl X

Vera Lucia Nogueira X X

SUB-TOTAL

Guilherme Menezes Lage

SUB-TOTAL

Angela Maria Drumond Rohrmann X X

Antonio Luiz de Menezes Osse X X

Cornelio Zampier Teixeira X X

Cristiano Geraldo Teixeira Silva X X

Eduardo Chahud X X

Fabiano Dumond Chaves X X

Joel Campolina X X

Luciana Nunes de Magalhiies X X

Lucio Flavia Nunes Moreira X X

Luiz Antonio MelgaC(o Nunes Branco X X

Maria Elizabeth Monteiro Vidal Ferreira X X



Quadro 7

PROFESSORES ENVOLVIDOS EM PROJETOS INTERDISCIPLINARES DE PESQUISA DE
ACORDO COM A TITULAc;AO E CONCESsAo DE BOLSA, POR FACULDADE E TOTAL

Total

FACE

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X

X X X

Antonio Eugenio de Salles Coelho

(Colaboradorj

Carlos Alberto Gon9alves n

Jacques Akerman

Jose Alfredo de Oliveira Baracho

Junior n



ProPIC 2006/2007
Quadro 8

PROFESSORES ENVOLVIDOS EM PROJETOS DE PESQUISA E PROJETOS

INTERDISCIPLINARES DE PESQUISA DE ACORDO COM A TITULA<;Ao, POR FACULDADE

ETOTAL

, Faculdade FACE FCH FCS FEA TOTAL I
Graduado 00 00 00 00 00

Especialista 01 00 00 00 01

Mestre 07 09 01 06 23

Doutor 08 10 05 05 28

Total 16 19 06 11 52



Resum.c:>das Pesquisas - FACE'
(Projetos de Pesquisa/PP ProPic)

A ANALISE DA INTERFERENCIA DA INTERNET PARA A COMERCIALlZAc;Ao DIRETA
AO CONSUMIDOR, NOS FATORES QUE COMPOEM 0 CUSTEIO DE CICLO DE VIDA DE
PRODUTO DA EMPRESA NA SUA FASE DE PRODUc;Ao A COMERCIALlZAc;Ao

EQUIPE

Professora:
Guadalupe Machado Dias (Coordenayao; FUMEC/FUNADESP)

Nalbia de Araujo Santos (UFV)

Estudante
Gustavo Castelo Branco de Carvalho (ProPIC/FUMEC)

OBJETIVOS

Identificar como 0 usa do canal Internet, para a comercializayao direta ao consumidor,

tem interferido nos fatores que compoem 0 Custeio de Cicio de Vida de Produtos.

PALAVRAS CHAVES

Custeio de cicio de vida; comercio eletronico.

METODOLOGIA

Pesquisa bibliografica, pesquisa documental e estrategia de multi casos.

PRINCIPAlS RESULTADOS

Em funyao da impossibilidade de inclusao da amostra, inicialmente identificada, foi ela-

borado 0 referencial conceitual, contudo, sem a conclusao da pesquisa de campo, ainda

a ser realizada. Ate 0 presente, foram produzidos os seguintes textos:

Um com 0 titulo do projeto de pesquisa "A analise da interferencia da internet, para a co-

mercializayao direta ao consumidor, nos fatores que compoem 0 custeio de cicio de vida

de produto da empresa na sua fase de produyao e comercializayao" e outro elaborado

pelo bolsista, com 0 titulo de "E-COMMERCE: Uma Analise da Interfedmcia Cultural na
Aceitabilidade de novas Tecnologias".

Pelo trabalho desenvolvido chega-se aos seguintes resultados:

1- 0 comercio eletronico nao pode ser visto como mais uma alternativa "modista"

de comercializayao de produtos, pois possui um historico antigo de evoluyao, e

expressiva aceitayao mundial. E mais que uma tendencia.

2- As empresas que ignorarem tal realidade encontrarao dificuldades em permane-

cer no mercado competitivo, po is os concorrentes terao uma expressiva vanta-

gem competitiva, quer em custos baixos e/ou em diferenciayao.

3- A tendencia comercial dos novos tempos exige que 0 processo de gerenciamento

logistico integre 0 mercado, os canais de distribuiyao, 0 processo de fabricayao

com a atividade de aquisiyao, objetivando servir aos clientes com niveis cada vez

mais altos e custos mais baixos.

4- A vantagem competitiva sera alcanyada com a reduyao de custos e manutenyao

da qualidade do produto at raves da excelencia no gerenciamento logistico e nao

pela reduyao nos custos de mao de obra como tradicionalmente era visto.

5- 0 meio de alcanyar 0 sucesso no mercado atual e acelerar 0 movimento atraves

da Cadeia de Suprimentos, e tornar todo 0 sistema logistico mais flex/vel e sensi-

vel a este mercado em mutayao rapida.



6- A perspectiva futura e uma visao da logfstica e da distribuic;;ao nao apenas como

um centro de custos, mas sim com um processo impulsionado pelo cliente que

precisa ter a percepc;;ao de valor adicionado.

7- E necessario que a empresa modele sua estrategia de atuac;;ao integrando 0 pro-

jete de linha de frente ao planejamento logfstico de abastecimento; gerenciando

informac;;6es; estabelecendo nfveis de servic;;os e contabilizando os custos neces-

sarios para a otimizac;;ao de tais operac;;6es.

8- Para isso, faz-se necessario concentrar esforc;;os em pesquisas imbufdas no de-

senvolvimento de metodologias para estruturac;;ao de cadeias logfsticas de abas-

tecimentos flexfveis as necessidades, condic;;6es s6cio-econ6micas e expectati-
vas dos clientes atuantes no mercado digital.



ANALISE DO CUSTO E BENEFiclO DE TECNICAS ESTIMATIVAS DE TAMANHO EM DI-

FERENTES CENARIOS DE APLlCA<;OES DE SOFTWARE

EQUIPE

Professor:
Fabiana Bigao Silva (Coordenayao; FUMEC/FUNADESP)

Estudantes:
Analia Magalhaes Souza (FUMEC/FAPEMIG)

Frederico Coelho (Voluntario/FUMEC)

OBJETIVOS

Este trabalho visa a analisar 0 custo e beneficia de tres tecnicas de estimativa de tam a-

nho de aplicay6es de software, comparando-as com a tecnica de Analise de Pontos de

Funyao, considerada a mais assertiva, sedimentada, e usada como padrao de mercado.

As seguintes tecnicas de estimativa serao usadas no projeto: Pontos de Caso de Uso,

Metodo Contagem Indicativa e Metodo de Estimativas Percentuais.

Para atender ao objetivo geral foj necessario selecionar a aplicayao de software usada na

comparayao entre as tecnicas de estimativa e elaborar sua especifjcayao em documento

formal. Posteriormente, calculamos 0 tamanho estimado da aplicayao utilizando as tres

tecnicas de estimativa descritas, bem como 0 tamanho da aplicayao atraves da Analise

de Pontos de Funyao. Os resultados identificam a tecnica de estimativa que demanda

menos tempo, fomecendo valores mais pr6ximos do tamanho da aplicayao calculado

usando Analise de Pontos de Funyao.

PALAVRAS-CHAVE

Estimativa de tamanho de software; pontos de funyao.

METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se quanta a forma de abordagem do problema como
uma pesquisa explorat6ria, que nos auxilia a elevar 0 conhecimento a respeito do pro-

blema de pesquisa. Quanto aos fins, est a pesquisa 13descritiva porque visa a conhecer,

analisar, interpretar e comparar diferentes metricas de estimativa de tamanho de aplica-

y6es de software. E quanta aos meios, caracteriza-se como investigayao documental,

bjbliografica e de campo.

PRINCIPAlS RESULTADOS
A tecnica de pontos de funyao demandou mais tempo para gerar os resultados - 5 horas

e trinta minutos. Alem disso, 13a unica tecnica, dentre as estudadas, que tem como en-

trada a especificayao de requisitos completa do software, demand ando mais tempo para

sua elaborayao. Mas ela foi usada como referencia no valor do tamanho do software,

visto que foi usada uma aplicayao de software pronta e 0 calculo de pontos de funyao

em uma aplicayao pronta fomece 0 valor real do tamanho do software.

o metoda de estimativas percentuais foi aplicado em apenas 15 minutos e obteve 0

menor percentual de assertividade em relayao aos pontos de funyao (40%). 0 grande

problema deste metodo 13que ele assume que todos os projetos de software possuem a

mesma correlayao entre os tipos de funyao, 0 que nao 13 verdade.



o Metoda Contagem Indicativa tambem contou com fndice de assertividade baixo (56%).

Apesar de demandar apenas 18 minutos em seu calculo, seus resultados nao foram sa-

tisfat6rios.

o metoda que mais se aproximou dos pontos de func;:ao foi as pontos de caso de usa,

com 94% de assertividade. Alem disso, seu tempo (00:59) foi bem inferior ao tempo do

metoda de pontos de func;:ao. As principais desvantagens dessa tecnica e que nao ha

padr6es para descrever casas de usa e existem duvidas na contagem. Isso significa que

as resultados da contagem usando essa tecnica podem ser diferentes dependendo da

interpretac;:ao do analista.



ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ACADEMICOS BASEADOS EM REDES

SEM FIO NA UNIVERSIDADE FUMEC

EQUIPE

Professora:

Sflvia Calmon de Albuquerque (Coordena<;:ao; FUMEC/FUNADESP)

Estudantes:

Joao Henrique Assun<;:ao Fernandes (ProPIC/FUMEC)

Paulo Phillipe Rocha Assump<;:ao (ProPIC/FUMEC)

OBJETIVOS
o objetivo geral deste projeto foi 0 desenvolvimento de uma interface para adaptar 0

conteudo da Intranet da Universidade FUMEC ao aces so via handheld ou palmtop.

Os handhelds podem ser utilizados para acesso a Internet atraves das redes locais das

faculdades da Universidade. Este projeto propos 0 desenvolvimento de um projeto piloto

para a interface de acesso a Intranet da FACE, de forma a adaptar 0 conteudo das pa-

ginas deste site a tela reduzida dos dispositivos m6veis. Com isso, professores e alunos

poderiam efetuar suas consultas e usufruir os servi<;:os da Intranet sem a necessidade de

utilizarem os computadores da Sala dos Professores e dos laborat6rios.

PALAVRAS-CHAVE

Redes sem fio; computa<;:ao m6vel; comunica<;:ao movel; wireless, Wi-Fi.

METODOLOGIA
o projeto seguiu 0 seguinte roteiro metodol6gico:

1. Apresenta<;:ao do projeto.

2. Pesquisa bibliogratica sobre redes sem fio.

3. Desenvolvimento da interface de acesso aos servi<;:os da Intranet da FACE.

4. Testes com a interface.

5. Reda<;:aofinal do projeto.

PRINCIPAlS RESULTADOS
o primeiro passe do projeto foi a instala<;:ao de uma infra-estrutura de rede sem fio, Wi-

Fi, no predio da FACE. Foram instalados seis pontos de acesso, dois em cad a andar,

gerando uma area de cobertura que incluiu todas as salas. Esta rede pode ser acessada

por qualquer dispositivo portatil que possua a interface de acesso IEEE 802.11 b ou IEEE

802.11 9 e que esteja cadastrado no CPD.
Paralelamente a instala<;:ao, ocorreram os processos de pesquisa bibliogratica, de anali-

se de parte da estrutura do atual sistema academico e suas funcionalidades, e de mon-

tagem do ambiente de desenvolvimento do projeto, juntamente com 0 pessoal do CPD

da FACE e da empresa Linkcom. Alem disso, ocorreu tambem 0 processo de compra de

um handheld.

A pesquisa bibliografica foi realizada com 0 objetivo de encontrar referencias bibliografi-
cas sobre 0 desenvolvimento de interfaces Web para serem acessadas por dispositivos

de tela reduzida. Ha muito material sobre 0 desenvolvimento de aplica<;:6es para estes

dispositivos, porem nao ha muito conteudo para 0 desenvolvimento de paginas Web.

Conseguimos informa<;:6es necessarias para implementar as funcionalidades da Area do
Professor da Intranet da FACE. Foram implementadas algumas funcionalidades, como 0

Diario de Classe e 0 Cadastro de Notas.



Testamos 0 acesso ao atual site da Intranet da FACE atraves da rede sem fio e do han-

dheld adquirido. A atual interface das paginas e muito grande para ser visualizada na tela

reduzida do PDA, demandando muito a utiliza<;ao da rolagem horizontal da tela, 0 que

e desconfortavel para 0 usuario e aumenta consideravelmente 0 tempo de acesso e 0

consumo da bateria do dispositivo.

Desenvolvemos entao paginas que apresentam as informa<;6es das turmas de forma

otimizada para a tela reduzida, sem a rolagem horizontal. Estas foram desenvolvidas na

linguagem Java e utilizam dados armazenados em um banco de dados MySQL.

A interface desenvolvida pode ser acessada no endere<;o: http://deseJumec.com.br:8080/

iniciacao/

http://deseJumec.com.br:8080/


CARREIRA E COMPETENCIA PROFISSIONAL: UM ESTUDO DE ANCORAS E METAFO-
RAS DE CARREIRA EM ASSOCIA9Ao A REPRESENTA90ES DE COMPETENCIA PRO-

FISSIONAL

EQUIPE

Professora:
Zelia Miranda Kilimnik (Coordenac;:ao; FUMEC)

Estudantes:
Marcia Crespo Ferreira (ProPIC/FUMEC)

Carolina Laender Moura Munoz (ProPIC/FUMEC)

OBJETIVOS
A presente pesquisa teve como objetivo, 0 estudo da trajet6ria de carreira de profissio-

nais, mestrandos em Administrac;:ao, sob a perspectiva metaf6rica, ou seja, por meio de

imagens representativas de suas carreiras e competencias. Essas entrevistas, juntamen-

te com a utilizac;:ao do questionario de ancoras de Schein, proporcionaram aos entrevis-

tados um aprofundamento quanta as quest6es relativas, principalmente as transic;:6es de

carreira. A sua importancia reside na tentativa de conhecer os problemas e as soluc;:6es

encontradas ou estrategias desenvolvidas pel os profissionais estudados, 0 que podera

contribuir para um melhor posicionamento em suas carreiras, assim como para 0 repas-

se dessas experiencias para outras pessoas que vierem a ingressar no mercado de tra-

balho e/ou trilhar caminhos semelhantes e, ainda pod era abrir caminho para pesquisas

posteriores sobre 0 tema.

PALAVRAS CHAVE

Carreira; competencias; metaforas; trajet6rias; ancoras.

METODOLOGIA
Foram realizadas entrevistas com 38 mestrandos em Administrac;:ao da Universidade FU-

MEC, no decorrer das quais eram apresentadas figuras previamente escolhidas pelos

entrevistados. Essas entrevistas foram conjugadas com um questionario com objetivo de

identificar as principais aspirac;:6es acerca da carreira profissional.

PRINCIPAlS RESULTADOS

Estilo de vida, Autonomia e Servic;:o e dedicac;:ao foram as ancoras de carreira mais fre-

quentemente encontradas, 0 que pode ser atribufdo a fase da carreira dos entrevistados

que se caracteriza pel a preparac;:ao para a docencia. Ou seja, ha a expectativa de se obter

maior autonomia nesta atividade, alem de ter a oportunidade de ajudar outras pessoas e

adotar um estilo de vida mais condizente com os interesses pessoais. Em alguns casos,

o ingresso nessa carreira ocorre com a finalidade de complementar os rendimentos el
ou alcanc;:ar uma maior realizac;:ao e, em outros, com 0 objetivo de efetivamente transitar

de uma carreira, tecnica ou gerencial para outra, na qual se espera obter uma melhor
qualidade de vida. Dentre as metaforas ou analogias de carreira reveladas por meio de

figuras escolhidas pelos entrevistados, algumas se apresentaram de forma recorrente e

abordavam temas tais como: multifunc;:ao, busca de conhecimento, preocupac;:ao com 0

desemprego, relacionamentos, direcionamento/foco, recompensa financeira, formac;:ao

academica, vida academica e, final mente, equillbrio entre a vida pessoal e familiar, sendo

essa ultima apontada como de grande relevancia. As competencias profissionais mais



apontadas foram: formayao academica, relacionamento interpessoal, espirito de equipe,

equilfbrio/saude, busca de informayao/conhecimento, busca de conhecimento tecnico,

lideranyalcarisma, visao global. Outros entrevistados citaram as seguintes competen-

cias: visao de futuro, dominie da tecnologia, persistencia, direcionamento/caminho. As

trajet6rias de carreira analisadas, assim como as metatoras de carreira e competencias

dos seus detentores, revelaram-se exemplares de algumas tendencias como a necessi-

dade de ampliayao das competencias e a valorizayao da aquisiyao de conhecimentos

tecnicos, mas associada a busca do desenvolvimento pessoal. Refletem tambem a bus-

ca comum por novas alternativas de atuayao profissional, sem ter que necessariamente

abandonar a atividade atual, ja que se vive um momenta caracterizado pela instabilidade

e pel a constante mudanya. E ainda, demonstraram a necessidade de maior conhecimen-

to acerca gerenciamento de carreira pel os profissionais entrevistados.



IMPACTOS DA DIVERSIDADE NO RELACIONAMENTO E DESEMPENHO DE ALUNOS
DE GRADUAc;Ao

EQUIPE

Professor:
Daniel Jardim Pardini (Coordenayao/FUMEC)

Estudantes:
Bruno de Medeiros Falcao (ProPIC/FUMEC)

Stael Severino (FUMEC/FAPEMIG)

OBJETIVOS

Em uma sociedade influenciada pelo ad vento da globalizac;:ao, a diversidade tem side

foco de estudos cientfficos destinados a entender de que maneira as diferenyas entre

indivfduos e grupos afeta as relac;:6es pessoais nas organizac;:6es. Ainda pouco explorada

nos estudos organizacionais este projeto buscou, alem de resgatar a literatura sobre di-

versidade, associar seus atributos ao desempenho das pessoas. Tendo como objeto de

analise alunos do curso de graduac;:ao de Administrayao de duas Instituic;:6es de Ensino

Superior (IES), 0 objetivo da pesquisa foi verificar os impactos da diversidade no relacio-

namento e desempenho dos estudantes. Assim, inicialmente identificou-se os atributos

demograticos e de valores individuais e grupais dos alunos para, posteriormente, anali-

sar de que forma esses indicadores afetam na performance dos estudantes.

PALAVRAS-CHAVE

Diversidade; relac;:6es interpessoais; desempenho.

METODOLOGIA

Por meio de uma metodologia qualitativa e utilizando entrevistas semi-estruturadas os

dados coletados foram agrupados em atributos de diversidade que influenciam nas rela-

c;:6espessoais e aqueles que interferem no desempenho academico.

PRINCIPAlS RESULTADOS

Os resultados parciais apontam que os fatores localizac;:ao geogratica, experiencia pro-

fissional e renda influenciam na aproximac;:ao dos alunos. A localizac;:ao geogratica im-

pacta negativamente no desempenho daqueles alunos que moram distantes da IES. A

experiencia profissional e considerada um fator que auxilia na melhoria do desempenho

em sala. Ja 80% dos entrevistados acreditam que a renda interfere no rendimento do

aluno, pois possibilita aqueles que possuem recursos financeiros disponiveis obterem

melhor acesso aos meios que facilitam 0 aprendizado. De acordo com os depoimentos

dos estudantes os atributos da diversidade Naturalidade, preferencia sexual, faixa etaria

e 0 fato de ser bolsista nao interferem no relacionamento e desempenho dos alunos.

Mais do que apontar relac;:6es de causalidade, 0 estudo possibilita, por meio das mani-

festac;:6es dos indivfduos e grupos quanta a influencia dos atributos de diversidade nas
relac;:6es sociais, intensificar 0 debater sobre os caminhos para melhorar 0 ambiente e a

performance de alunos. No momenta em que 0 Estado brasileiro discute a reforma uni-

versitaria e 0 governo federal amplia 0 programa PROUNI de inserc;:ao das camadas de

baixa renda no ensino superior, este estudo pode mostrar uma panoramica dos reflexos

do aumento da diversidade no ambiente e do desempenho academico fruto das recentes

medidas governamentais.



o MERCADO DE ARTES pLASTICAS EM BELO HORIZONTE: ANALISE HISTORICA, IN-
SER9Ao NOS MERCADOS INTERNACIONAL E NACIONAL E APLlCA90ES EM ROTEI-
ROS TURfsTICOS.

EQUIPE

Professora:
Rita Lages Rodrigues (Coordenac;:ao; FUMEC/FUNADESP)

Estudantes:
Lucas Barcellos de Oliveira (ProPIC/FUMEC)

Luisa de Almeida Mendes (ProPIC/FUMEC)

Andre Luis de Lana Foureaux(Voluntario/FUMEC)

Matheus Nogueira Rocha (Voluntario/FUMEC)

OBJETIVOS

Analise do meio artfstico em Bela Horizonte dos anas 60 aos dias atuais a partir de en-

trevistas com as marchands.

Elaborac;:ao de um roteiro pelas galerias de Bela Horizonte.

Elaborac;:ao de um texto sabre a meio artistico da capital de Minas Gerais

METODOLOGIA

A metodologia utilizada foi a metodologia hist6rica, principal mente a hist6ria oral tema-

tica. A partir de alguns temas como arte, formas artfsticas, meio artfstico e mercado de

artes, internacionalizac;:ao da arte na cidade, cresci menta do mercado de arte, buscamos

apreender a fala das pessoas que atuam no meio pesquisado.

Houve dais momentos para a realizac;:ao das entrevistas, a pre-entrevista e a entrevista

em si.

Houve tambem a pesquisa em alguns jornais, para compararmos as dados coletados

com as das entrevistas.

PRINCIPAlS RESULTADOS

Como produtos finais da pesquisa foram elaborados um text a para publicac;:ao acerca do

mercado artistico de Bela Horizonte a partir dos anas 60 e um roteiro pelas galerias da
cidade, com fotos e justificativa para a visitac;:ao.

o ponto de partida foi dado pela constatac;:ao feita par Pierre Bourdieu de que a produ-

c;:aoda obra de arte parte de uma "alquimia simb6lica"1 na qual devemos considerar a

conjunto de agentes, alem dos artistas, as crfticos, as editores, as marchands au ga-

leristas, as curadores, as museus, tad as que de certa forma, devido sua posic;:ao neste

campo, manifestam algum interesse pela integrac;:ao de valor e senti do a produc;:ao ma-
terial do artista.

o meio artistico em Bela Horizonte tem cada vez mais se inserido em um meio nacional
e internacional. Artistas mineiros atualmente encontram-se reconhecidos para alem das

montanhas. Entretanto, as investimentos em exposic;:6es de artistas novas que venham a

ser lanc;:ados no mercado ainda sao escassos. 0 que se mostra problematico a partir do

momenta em que nao ha sal6es de arte atualmente na cidade. No passado aconteceram



os Saloes de Arte da Pampulha que contribufram para a introduyao de novos artistas no

meio e, logicamente, no mercado de artes. Apesar de 0 espayo fisico das galerias ser

bast ante modemo, com equipamentos para acondicionar as obras, 0 dona de galeria,

com parcas exceyoes, nao se arrisca a apostar no que e novo, ou seja, no que significaria

um risco para 0 seu investimento e permitiria que os novos artistas mostrassem 0 seu

trabalho.

o roteiro elaborado serve como uma base para se estabelecer um itinerario de galerias

de arte em Belo Horizonte, caso haja interesse por parte de alguma empresa de divulga-

yaO de eventos. E necessario frisar que este roteiro tem que ser constantemente refeito,

pois as galerias de arte sac bastante instaveis em sua existencia na cidade.



Resumo das Pesquisas-~FCH
(Projetos de Pesquisa/PP ProPic)

EQUIPE

Professor:

Sergio Augusto Chagas de Laia (Coordenac;;ao/FUMEC)

Estudantes:

Ednei Soares de Oliveira Junior (FUMEC/FAPEMIG)

Clarice Santiago (Voluntaria/FUMEC)

LIvia Galdino (Voluntaria/FUMEC)

OBJETIVOS

• Investigar, examinar e avaliar a possibilidade de se produzir efeitos terapeuticos ra-

pidos em psicanalise, acompanhando os desdobramentos te6rico-clinicos de uma

tal perspectiva.

• Formular propostas de atendimento, baseadas nesses dispositivos terapeuticos

nao-standard e capazes tanto de tratar as demandas de portadores de sofrimento

psfquico que buscam uma res posta rapida para seus transtornos, quanta acolher

com rapidez e eficiencia, ou seja, evitando "filas de espera", as crescentes deman-

das por tratamentos e intervenc;;6es no ambito dos servic;;os de saude mental.

• Avaliar as possibilidades e 0 alcance desses dispositivos terapeuticos nao-standard
da psicanalise, tendo em vista sua aplicac;;ao e funcionamento em diferentes pontos

da rede de saude mental no Brasil, bem como em servic;;os de assistencia, privados
e sem fins lucrativos, destinados a usuarios da rede de cuidados em saude mental.

PALAVRAS-CHAVE

Clfnica psicanalftica; efeitos terapeuticos; curta durac;;ao; final do tratamento.

METODOLOGIA

a) Investigac;;ao hist6rico-bibliografica sobre 0 tema.
b) Estudo comparativo entre casos atendidos sob supervisao do Coordenador da Pes-

quisa, por estagiarios do Servic;;o de Psicologia da FCH-FUMEC.

c) Estudo de casos relatados e publicados por praticantes do Centre Psychanalytique

de Consultation et Traitement (CPCl), sediado em Paris, mas com instituic;;6es simi-

lares em outras cidades da Europa e da America Latina.

d) Comparac;;ao entre os casos mencionados no item b e no item c.

PRINCIPAlS RESULTADOS

• Demonstrac;;ao da eficacia da psicanalise em tratamentos de curta durac;;ao, e em uma

perspectiva diferente daquela conhecida historicamente como "terapia breve".

• Diferenciac;;ao entre os tratamentos de curta durac;;ao empreendidos no ambito da psi-
canalise de orientac;;ao lacaniana e as "terapias breves" baseadas na psicanalise.

• Constatac;;ao da importancia de uma s61ida formac;;ao analftica para 0 empreendimento
de tratamentos de curta durac;;ao.



A VIVENCIA AFETIVA DE CRIANc;AS E ADOLESCENTES APOS A SEPARAc;AO DOS
PAIS: UM ESTUDO EXPLORATORIO NAS VARAS DE FAMILIA DE BELO HORIZONTE

EQUIPE

Professora:
Roselane Martins Cardoso (Coordena<;:ao; FUMEC/FUNADESP)

Estudante:
Marco Antonio Cunha Oliveira (ProPIC/FUMEC)

OBJETIVOS
A pesquisa procurou conhecer as vivencias afetivas de criangas e adolescentes asso-

ciadas a separagao de seus pais. Buscou explorar sentimentos e ideias dos filhos sobre

aspectos relacionados a separagao, tais como as mudan<;:as ocorridas, pontos positivos

e negativos, relacionamento familiar, situa<;:oes ou pessoas que ajudaram na elaboragao

do div6rcio. 0 estudo procurou analisar, tambem, como os psic610gos avaliam crian<;:as

e adolescentes em rela<;:aoa estes mesmos aspectos e comparar estes dados com os

relatos dos filhos.

PALAVRAS-CHAVE

Psicologia Jurfdica; direitos da crian<;:a e do adolescente; separa<;:ao conjugal; Varas de

Familia.

METODOLOGIA

FaseUm
Amostra: 117 laudos de psic610gos judiciais, compreendidos entre 0 periodo de 2000 a

2006, assinados por 8 psic610gos diferentes, que apresentavam 0 resultado da avalia<;:ao

de criangas e adolescentes cujos pais haviam se separado judicialmente.

Instrumentos e procedimentos: Utilizou-se um roteiro para a coleta de informagoes nos

laud os, baseado nos objetivos da pesquisa.

Analise dos dados: Os dados foram submetidos a uma analise de conteudo simples.

Fase Dois
Amostra: Oito sujeitos, 7 criangas e 1 adolescente, cujos pais se separaram.

Instrumento: um roteiro de entrevista contendo questoes relacionadas aos objetivos da

pesquisa
Procedimentos: ap6s consentimento livre e esclarecido dos responsaveis, a entrevista

individual foi realizada nas dependencias da Central de Servi<;:oSocial e Psicologia, sen-

do que 0 entrevistador anotava as respostas enquanto conversava livremente com os

sujeitos.
Analise dos dados: os dados das entrevistas foram submetidos a uma analise de conte-

udo. Tomaram-se como categorias iniciais os itens constantes do roteiro de entrevista.

As falas dos sujeitos referentes a cada categoria foram organizadas e ap6s isso compa-
radas entre si.

PRINCIPAlS RESULTADOS

Os laudos dos psic610gos judiciais mostram, em uma primeira analise, alguns aspectos

positivos das crian<;:as e adolescentes, relacionados ao div6rcio dos pais. Foram evi-

denciados as seguintes fatores: desenvolvimento psicossocial adequado a idade, so-



ciabilidade e capacidade de comunicayao. Os sujeitos avaliados, em sua maior parte,

encontram-se bem cuidados e adaptados ao ambiente onde moram. Outras caracteris-

ticas positivas particulares foram: SaG crianyas e adolescentes alegres, saudaveis, mei-

gos com bom desempenho escolar. Assim, os filhos SaG descritos como apresentando

desenvolvimento e sociabilidade compativeis com os pad roes de desenvolvimento.

Os aspectos negativos associados a separayao foram, em ordem de maior frequencia,

timidez e retraimento, associados as dificuldades no relacionamento com os demais e

dificuldade de expressar sofrimento pessoal, como tristeza, depressao, angustia.

Algumas caracteristicas particulares apareceram no t6pico relacionando aos aspectos

negativos como a presenya de um discurso que nao correspondia a idade, maturidade

alem do esperado ligada a uma consciencia clara dos conflitos entre os pais. Agressivi-

dade e agitayao tambem foram elementos que apareceram associados ao divorcio.

As entrevistas com os sujeitos nos permitiram aprofundar e particularizar esta vivencia,

mostrando alguns casos singulares e suas especificidades. Aspectos evidenciados nos

laudos podem ser ilustrados atraves dos relatos diretos dos filhos. 0 elemento de des-

taque e a ausencia do pai ap6s 0 div6rcio e as alianyas que os filhos pod em fazer com a

genitora, considerando-a, muitas vezes, vftima de um homem violento e injusto. Alguns

filhos se sentem aliviados ap6s a interrupyao das discuss6es entre os pais embora os

sentimentos de revolta e tristeza permaneyam associados ao divorcio.

Os dados sugerem que 0 div6rcio dos pais parece nao interferir significativamente nos

pad roes desenvolvimentais de crianyas e adolescentes, embora seus efeitos se mostrem

presentes em aspectos especificos, demonstrados pelas vivencias negativas apontadas

na analise.



EQUIPE

Professor:
Antonio Carlos Diniz Murta (Coordena<;:ao; FUMEC)

Estudantes:
Meysller Miranda Coelho (ProPIC/FUMEC)

Monique Roni Rampinelli (ProPIC/FUMEC)

OBJETIVOS
o presente trabalho visou apresentar a rela<;:aoda alta carga tributaria com 0 baixo cres-

cimento economico do pais.

PALAVRAS-CHAVE

Tributo; economia

METODOLOGIA

o trabalho foi realizado com a capta<;:ao de material doutrinario, juridico e economico,

para, inicialmente, obter conceitos basicos dos campos cientfficos envolvidos e, assim,

montarmos a base de dados para desenvolver 0 projeto. Do proprio acervo bibliogrMico

levantado, realizou-se um levantamento historico dos tributos incidentes no Brasil desde

a epoca do Imperio, fazendo-se, tambem, um levantamento, no mesmo sentido, quanta

a economia nacional . Buscou-se uma pesquisa junto aos sites do governo e tambem

junto aqueles que traziam dados estatisticos sobre a economia do pais. Por fim, foram

realizadas algumas entrevistas, em Belo Horizonte, com personalidades importantes tan-

to da area tributaria quanta da area economica.

PRINCIPAlS RESULTADOS

Diante do trabalho apresentado, percebe-se, claramente, que, nos ultimos anos, os su-

cessivos governos de nosso Pars nao tem praticado uma polftica fiscal-tributaria apro-

priada para 0 desenvolvimento economico brasileiro.

Ha um incremento con stante do onus fiscal sobre a sociedade. 0 pais adota uma carga

tributaria similar a de paises desenvolvidos, mesmo ainda estando em desenvolvimento,

e isso acarreta a cria<;:aode tributos que restringem ou limitam a economia nacional.

Verificou-se que 0 pais atualmente vive um cicio onde um fator leva a outro. 0 governo

pretende financiar os gastos publicos elevando a carga tributaria de um pais em desen-

volvimento, assim, 0 pais nao se torna propicio a instala<;:oes de novas empresas, e ate

mesmo de familias que pretendam aqui residir. Desta maneira, nao e possivel contribuir

com 0 desenvolvimento. Alem desse fator, nao se pode deixar de lado ainda, 0 fato de

que a alta carga tributaria tambem leva a informalidade, assim, empresas tentam burlar 0

fisco para sobreviver no mercado. E certo que para favorecer 0 investimento no Brasil, se

faz necessario repensar 0 onus tributario imposto a sociedade. Portanto, e de se concluir,

que a alta carga tributaria contribui para 0 baixo crescimento economico do pais.



EMENDA CONSTITUCIONAL N° 45, DE 31/12/2004, E AS NOVAS PERSPECTIVAS EM

RELA<;Ao AOS DIREITOS HUMANOS NO BRASIL

EQUIPE

Professor:

Luis Carlos Balbino Gambogi (Coordena<;:ao; FUMEC/FUNADESP)

Estudantes:

Priscila Viana Azevedo (ProPIC/FUMEC)

Paula Fernandes Veloso (Voluntaria/FUMEC)

Guilherme Lasmar (Voluntario/FUMEC)

OBJETIVOS

o trabalho pretende contribuir para a tematica dos direitos humanos, com uma perspec-

tiva tanto do ponto de vista do Direito Internacional, quanta do Direito Interno, analisando

as inova<;:6es trazidas pela Emenda Constitucional 45.

o trabalho discutiu 0 conceito dos direitos humanos, a questao da positiva<;:ao dos mes-

mos, principalmente com rela<;:aoaos tratados internacionais, concluindo que a EC trou-

xe uma serie de inova<;:6es que foram analisadas sobre a perspectiva de abrangencia,

utilidade e efetividade. Pontos mais importantes da Emenda, na questao de direitos hu-

manos, como 0 quorum qualificado, 0 status e a questao da federaliza<;:ao foram 0 enfo-

que dado. Sendo 0 tema recente, a pesquisa discutiu pontos que nao tem sido publicado

por autores renomados e nao recebido a devida aten<;:aodos doutrinadores. Os objetivos

propostos passavam pela analise da natureza juridica das normas de direitos humanos,

sobre a 6tica do direito interno brasileiro, observando a questao da controversia doutri-

naria e jurisprudencial sobre 0 tema. Deveriamos analisar 0 impacto da EC 45, no proce-

dimento de incorpora<;:ao de tratados internacionais de direitos humanos no Brasil, bem

como rela<;:aonesta incorpora<;:ao de tratados que contradizem 0 ordenamento jurfdico ja

vigente. E por ultimo, analisar a questao do IDC, com rela<;:aoa questao de federaliza<;:ao

dos direitos humanos.

PALAVRAS-CHAVE

Emenda Constitucional n° 45; direitos humanos; tratados internacionais.

METODOLOGIA

A proposta feita pela equipe de metodologia, tendo em vista que a pesquisa era basi-

camente teorico-dogmatica, consistia em coleta de material doutrinario, em livros, meio

eletr6nico e jurisprudencia do STF.

Contudo, como escolhemos um tema recente, nao ha no mercado, nem em livros com

atualiza<;:ao datada de 2007, referencias de autores renomados, como Flavia Piovesan,

Can<;:ado Trindade, Mazuolli e outros, referencias aprofundadas sobre 0 tema. Foram

encontradas otimas fontes de referencia para estudo comparado do tema, para uma

analise antes da EC45. Contudo, contribufram muito pouco, ou quase nada para 0 enten-

dimento de determinados pontos da pesquisa que nos colocamos a debater.

A mais interessante metodologia aperfei<;:oada neste trabalho foi a discussao da equipe,

que po si so, teve que montar seus proprios convencimentos e entendimentos sobre 0

tema. Os debates foram a principal forma de estrutura<;:ao do trabalho.



PRINCIPAlS RESULTADOS

as resultados obtidos foram 0 crescimento intelectual dos que trabalharam na pesquisa

e a disponibilizac;;ao a todo mundo jurfdico de uma interpretac;;ao consistente e coerente

dos efeitos da EC45 no processo de efetividade dos direitos humanos no Brasil.

Trata-se de equfvoco perpetrado pelo legislador brasileiro, por que pretendeu enfatizar

seu compromisso com a Carta Internacional e terminou por criar um 6bice a efetiva-

c;;aodos direitos humanos, na medida em que, ao inserir at raves da Emenda, uma serie

de exigencias, ao inves de facilitar a questao dos direitos humanos s6 criou maiores

dificuldades. A exigencia do quorum qualificado, para incorporar ao ordenamento os

tratados internacionais ratificados pelo Brasil, s6 aumenta a dificuldade de positivac;;ao

dos mesmos. A EC elucidou 0 problema do status atribufdo aos tratados internacionais

que passarem pelo quorum exigido pelo paragrafo 3°, do Art 5°. Contudo, nao elucidou

o problema dos tratados ratificados anteriormente. Sendo os mesmos considerados lei

ordinaria, para que ganhem status constitucional, devem passar por nova votac;;ao, com

o quorum exigido, ese, 0 texto do tratado contradizer 0 previsto no ordenamento jurfdico

interno, da pr6pria constituic;;ao, devera ser revogado 0 texto que for menos benefico aos

tutelados pelo nosso ordenamento jurfdico. Isso implica concluir que, se a Constituic;;ao

Federal versar sobre direitos, que forem menos beneficos, do que os previstos no tra-

tado internacional, sera revogada tacitamente, pelo tratado incorporado, mesmo sendo

considerado clausula petrea. Em func;;ao do principio da norma mais benetica.

Conclufmos que 0 Incidente de deslocamento de competencia, tambem chamado de 'fe-

deralizac;;ao' dos crimes de direitos humanos tambem introduzido pel a Emenda, demons-

tra 0 equivoco do legislador em querer dar atenc;;ao e prestigio aos direitos humanos e

acabar complicando 0 ordenamento juridico interno, dando margem a ideac;;6es polfticas

para 0 deslocamento.

Percebemos que a Emenda foi uma resposta, equivocada, mas uma res posta do orde-

namento jurfdico interno, ao ordenamento juridico externo, que respeitamos os tratados

internacionais e que estamos inciinados a observar aquilo que foi pactuado, introduzindo

no nosso ordenamento jurfdico interno, positivo, 0 pactuado entre a comunidade inter-
nacional.



EQUIPE

Professor:

Gualter de Souza Andrade Junior (Coordenac;:ao; FUMEC/FUNADESP)

Estudantes:

Alex Dylan Freitas Silva (ProPIC/FUMEC)

Ana Paula de Sousa Duarte (ProPIC/FUMEC)

Felipe Arueira de Siqueira (ProPIC/FUMEC)

Marcos Carvalho Elizeu Junior (ProPIC/FUMEC)

OBJETIVOS

Objetivo geral:

• Verificar quais sac os paradigmas dos contratos no Estado Democratico de Direito,

sua relac;:ao com a Hermeneutica Jurfdica e sua efetividade na sociedade brasileira

contemporanea.

Objetivos especfficos:

• Desenvolver os temas apresentados abaixo:

1) Estado Democratico de Direito.

2) A crise do Direito Civil nos contratos.

3) Hermeneutica Constitucional aplicada ao Direito Civil.

4) Conceito de paradigmas e 0 pensamento de Thomas Kuhn.

5) Conceituac;:ao do paradigma contemporaneo dos contratos.

6) Analise do paradigma contemporaneo dos contratos em face da Hermeneutica

Constitucional do Estado Democratico de Direito.

PALAVRAS-CHAVE

Hemeneutica constitucional; paradigmas; principios constitucionais; dignidade da pes-

soa humana.

METODOLOGIA

Tratando-se de trabalho na area das ciencias humanas aplicadas, especificamente, so-

bre a linha de pesquisa "paradigmas jurfdicos da sociedade democratica", a metodologia

empregada baseou-se em exame de informac;:6es doutrinarias e legislativas por meio de

investigac;:ao bibliografica, possibilitando selec;:aoe leitura de textos e a posterior redac;:ao

dos capftulos da pesquisa.

PRINCIPAlS RESULTADOS

Diante dos estudos empregados na pesquisa que abordam 0 tema da hermeneutica

constitucional nos novos paradigmas dos contratos, concluiu-se que a constituciona-

lizac;:ao do Direito Civil, pela efetivac;:ao dos principios nas relac;:6es civis constituem a

etapa mais importante do processo de mudanc;:a de paradigmas por que esta passando

o Direito Civil brasileiro, a partir do Estado Liberal, com transito ao Estado Social ate 0

Estado de Direito Democratico.

Os institutos basicos do Direito Civil, nomeadamente a familia, a propriedade e autono-

mia, nao sac mais os mesmos, afastados do individualismo jurfdico, embora haja persis-

tencia da ideologia liberal oitocentista na legislac;:ao civil brasileira, como tambem na sua

pratica p6s-moderna.



o legislador patrio estabeleceu, por meio de princfpios, limites a autonomia privada, an-

tes, quase irrestrita. Nesse sentido, erigiu-se 0 princfpio do hipossuficiente nas rela<;:6es

de consumo, da boa-fe, da transparEmcia das rela<;:6escontratuais, da justi<;:a contratual

e da prote<;:ao a dignidade da pessoa humana, vista por meio das clausulas gerais no

C6digo brasileiro de 2002, em fun<;:aoda despatrimonializa<;:ao pel a qual passa 0 Direito

Privado.

Ha abismo entre as condi<;:6es ideais de comunica<;:ao exigidas pelo Estado Democratico

de Direito e a sociedade brasileira contempon'lnea, para emprego efetivo, em larga es-

cala, dos princfpios dos contratos pelas partes e terceiros figurantes na situa<;:aojuridica

contratual, pois e necessaria a igualdade juridica material, para que haja consciencia
etica de participa<;:ao politica nas decis6es pelo povo, como nas que criam normas e

consequentes direitos subjetivos.

Verificou-se que, em face das condi<;:6es existenciais da sociedade brasileira, no que diz

respeito a sua comunidade real, s6 e possivel 0 emprego desses princfpios, at raves do

Estado-juiz, executor e legislativo, por meio da hermeneutica constitucional. Por enquan-

to, a efetiva<;:ao do Estado de Direito Democratico, na Republica Federativa do Brasil,
encerra-se na mente de sua academia.



HISTORIA E TECNOLOGIAS DIGITAIS: RELAc;OES ENTRE JOGOS DE COMPUTADOR E
CONSTRUc;Ao DO CONHECIMENTO HISTORICO

EQUIPE

Professor:
Eucfdio Pimenta Arruda (Coordenayao; FUMECI FUNADESP)

Estudantes:
Alice Fernandes Barbosa Ramos (ProPIC/FUMEC )

Luciana Fraga Moreira dos Santos (ProPIC/FUMEC)

OBJETIVOS
A pesquisa tem como objetivo Investigar e analisar as form as como os sujeitos jogadores

constroem 0 conhecimento hist6rico atraves do uso frequente de jogos de computador

que simulam e concretizam "situayoes hist6ricas virtuais".

PALAVRAS-CHAVE

Games e aprendizagem; ensino de Hist6ria; tecnologias digitais; informatica.

METODOLOGIA
Inicialmente a proposta era a de analisar os adolescentes jogadores a partir do contato

frequente com os jogos de computador nos ambientes ffsicos das Lan-Houses - espa-

yOS que possuem computadores de ultima gerayao conectados a internet que vend em

tempo de usa dos computadores para jogar ou navergar na Internet.

A partir desse procedimento metodol6gico, procurou-se fazer um mapeamento de todas

as Lan-Houses da cidade de Belo Horizonte (Minas Gerais, Brasil). Esse mapeamento

teve como objetivo:

• Trayar uma localizayao geografica das Lan-Houses da cidade, com vistas a con he-
cer 0 perfil s6cio-economico cultural dos jogadores em questao;

• Levantar informayoes sobre os sujeitos jogadores como: faixa etaria, principais jo-
gos utilizados, genero, tempo de permanencia media na Lan-House, presenya de

grupos de jogadores que utilizam os espayos para jogar em conjunto ou mesmo

para socializayao "presencial".

• Produyao de um banco de dados para 0 tratamento dos dados, de maneira a permi-

tir a seleyao de estabelecimentos que poderiam ser pesquisados, bem como sele-

yao dos adolescentes que seriam observados e/ou entrevistados;

PRINCIPAlS RESULTADOS

• Delimitayao te6rica do tema "multidisciplinar", a partir de quatro eixos:

1) Conceito de "Empatia" na aprendizagem da hist6ria. Os autores que se des-

tacam nessa linha sac: Collingwood (1980), Booth (1986), Pereira (2003), Cle-

ments (1996), Gov (1987), dentre outros.
2) Cultura tecnol6gica e cultura gamer. 0 levantamento desses referenciais nos

mostrou que, para alem de se conhecer 0 que se tem escrito sobre jogos eletro-

nicos, precisariamos tambem conhecer elementos mais amplos das formas de

relayoes culturais que sac criadas com 0 desenvolvimento da microinformatica

nas duas ultimas decadas. Nessa linha te6rica, destacam-se autores como Pa-

checo (2004), Santaella (2004). Mendes (2006), Prensky (2006) e Alves (2004).



3) Cultura jovem (enfase nas tecnologias digitais). Em uma linha semelhante a
anteriores, procuramos localizar produc;:6es que, para alem da discussao das

tecnologias digitais e dos games de forma geral, procurassem tambem mostrar

a relac;:aodo jovem contemporaneo com todos esses aparatos tecnicos, simbo-
licos e organizacionais.

4) Aprendizagem. A perspectiva socio-interacionista de Vygotsky baseia-se em

uma visao de desenvolvimento das capacidades cognitivas humanas, apoiada

na concepc;:ao de um organismo ativo, no qual 0 pensamento e construido de

maneira gradativa, em um ambiente historico, cuja essencia e social (Vygostky,

1998). Nessa linha de raciocfnio, os jogos de computador, a partir das suas Iin-

guagens, seus simbolos e signos, representam possibilidades de aprendizagem

na medida em que 0 seu dominie e tambem dominie de um processo cognitivo

mais ample

• Percepc;:ao da necessidade de estabelecer formas de organizac;:ao das informac;:6es

relativas a estabelecimentos que alugam computadores para jogos e internet;

• Levantamento extensivo de jogos de computador que simulam acontecimentos his-
toricos;

• Desenvolvimento de um guia voltado para professores, pais e interessados no tema
jogos de computador e aprendizagem;

A pesquisa em questao fol renovada pelo ProPIC/FUMEC para continuar sendo desen-

volvida ao Iongo do ana de 2007/2008.



INTELECTUAIS, EDUCACAo E ESTADO: AS CONTRIBUICOES DO BACHAREL DELFIM
MOREIRA DA COSTA RIBEIRO PARA 0 PROJETO DE EDUCACAo EM MINAS

EQUIPE

Professor:
Irlen Antonio Gon<;;alves (Coordena<;;ao; FUMEC)

Estudante:
Rita de Cassia Oliveira Cafeu (FUMEC/FAPEMIG)

OBJETIVOS

• Investigar as contribu;<;;oes do bacharel Delfim Moreira para 0 processo de escolari-

za<;;aoocorrido em Minas Gerais no inicio do seculo xx.
• Investigar as representa<;;oes e praticas jurfdico-polftico-pedagogicas produzidas

pelo intelectual em questao, referentes ao lugar de sociabilidade que ocupou e sua

importancia social para se pensar a educa<;;ao e propor um projeto de forma<;;ao para

a sociedade mineira.

• Analisar as rela<;;oes existentes entre as culturas escolares, as culturas juridicas e
as culturas polfticas e 0 entrela<;;amento dessas no pensamento e na atua<;;ao do

intelectual Delfim Moreira.

PALAVRAS-CHAVE

Educa<;;ao; bacharel; Intelectual; reforma; cultura; polftica.

METODOLOGIA

Foi uma pesquisa hist6rica que se constitui em mapear e analisar fontes. Para isso, con-

centramos esfor<;;os no Arquivo Publico Mineiro, no Arquivo Publico de Belo Horizonte e

na Hemeroteca Historica do Estado de Minas Gerais. Alem disso, contactamos um dos

netos de Delfim Moreira, na cidade de Santa Rita do Sapucay, que nos forneceu alguns

documentos sobre 0 intelectual. Foram levantados dados em revistas e jornais da epoca,

cartas enviadas e recebidas por Delfim, relat6rios e expedientes formais desenvolvidos

por ele, como Secretario e Deputado Estadual, as mais ricas informa<;;oes que resultaram

no conhecimento pretendido.

PRINCIPAlS RESULTADOS

o intelectual estudado, Delfim Moreira, esteve a frente da Secretaria do Interior nos pe-

riodos de 1902 a 1906, estando na Presid€lncia do Estado Francisco Salles, e de 1910

a 1914, na gestao do Presidente Bueno Brandao. Essa Secretaria, entre outras compe-

tencias, era responsavel pelas polfticas publicas para educa<;;ao. Ocupando esse lugar,

Delfim Moreira influenciou no modelo escolar que foi se delineando nas duas primeiras

decadas do seculo xx. Participou das decisoes sobre as reform as efetuadas no periodo,

especialmente a de 1906, que criou os Grupos Escolares, baixada em lei pouco tempo

apos ele ter deixado a Secretaria. 0 estudo desse intelectual teve a ver com 0 esfor<;;o

de se pensar 0 intelectual, 0 Estado e a educa<;;ao. Nesse sentido, foi possivel perceber

nao s6 quem foi esse intelectual e 0 que ele pensava e propunha para a educa<;;ao em

Minas Gerais, mas, tambem, como se constituiu 0 intelectual da educa<;;ao nesse peri-

odo, 0 que permitiu a esse ator a sua inser<;;ao, na qualidade de intelectual, no campo

educacional e polftico. Essa ultima nos possibilitou pensar 0 entrela<;;amento da cultura

polftico-jurfdica e da cultura escolar. Real<;;aresse intelectual foi envidar 0 esfor<;;o de



compreensao do movimento em prol da moderniza<;ao do Estado, sob a bandeira da

Republica. Isso porque, os intelectuais brasileiros, pela via da moderniza<;ao do pars,

apostaram na interven<;ao do Estado na articula<;ao e/ou modera<;ao de for<;as sociais.

Foi nesse ambito que medicos, arquitetos e advogados tomaram parte dos governos,

federal e estadual, objetivando fazer ver um Brasil moderno, preconizado pela Republica.

Delfim Moreira, como outros, buscou na participayao politica 0 intento de realizayao de

uma sensibilidade possivel e de acordo com 0 seu grupo de pertencimento, dentro da

sua rede de sociabilidade. Nesse sentido, conhecer a participayao de Delfim Moreira foi

conhecer uma das dimens6es polfticas da moderniza<;ao de Minas Gerais, e, tambem,

conhecer uma das dimens6es da participa9ao dos bachareis na empreitada de pensar

a educa9ao. Essa possibilidade foi evidenciada no entendimento de que os intelectuais

sac produtores de bens simb61icos e, por isso, buscaram interpretar a realidade social.

E, nesse esfor<;o, deixam em aberto para ser captado 0 lugar de sociabilidade, onde os

projetos foram tramados. 0 mapeamento das fontes resultou em mais de 300 paginas

digitadas. A documenta9ao foi submetida a uma analise que resultou, inclusive, na pro-

du<;ao de dois trabalhos apresentados em eventos cientfficos e de um texto para publi-

ca9ao em peri6dico.



o ENSINO NOTURNO EM BELO HORIZONTE: UM ESTUDO SOBRE 0 GRUPO ESCOLAR
NOTURNO "ASS IS DAS CHAGAS"

EQUIPE

Professora:
Vera Lucia Nogueira (Coordena9ao; FUMEC/FUNADESP)

Estudantes:
Lidia Maria Duarte Gon9alves (ProPIC/FUMEC)

Soraya Silva Santos (ProPIC/FUMEC)

OBJETIVO

o principal objetivo desta pesquisa foi ampliar e aprofundar as conhecimentos sabre a

hist6ria da educa9ao dos jovens e adultos mineiros tomando como referencia a Grupo

Escolar "Assis das Chagas", primeiro grupo noturno do Estado de Minas, criado em 1917

e extinto em 1967.

PALAVRAS-CHAVE

Escolariza9ao; grupos escolares; ensino noturno; jovens e adultos; hist6ria oral.

METODOLOGIA

Fundamentaram a analise dos dados as pressupostos da Hist6ria Cultural. A metodo-

logia privilegiou a problematiza9ao e a cruzamento de diversas fontes, orais e escritas.

Foi possivel conhecer as fragmentos de uma hist6ria construfda, cotidianamente, pelos

diversos atores que dedicaram parte de suas vidas ao ensino de jovens e adultos. Os

documentos consultados foram: leis e decretos, relat6rios de inspetores e das diretoras;

correspondencias diversas encaminhadas a Secretaria do Interior; atas de reuni6es das

professoras, livro de matriculas, dentre outros. Tambem, alguns jornais da epoca, espe-

cialmente a Orgao Oficial "Minas Gerais".

PRINCIPAlS RESULTADOS

A pesquisa nos revelou as varias facetas da hist6ria desse Grupo Escolar que ocupou,

na hist6ria de vida das professoras, diretoras e funcionarias, um lugar especial que Ihes

conferia status e reconhecimento social. Sujeitos que guardaram nas lembran9as mate-

riais e nas suas mem6rias a dinamicidade do trabalho pedag6gico, a carinho dos alunos

e a responsabilidade pela condu9ao do processo de ensino aos adultos das camadas

populares da Capital. A hist6ria desse Grupo foi legada aos filhos e netas, pelos seus

personagens principais. Sao fotografias, cadernos, provas e poemas, guardados par de-

cadas. A intera9ao entre as alunos, serventes, professoras e diretoras foi pautada pelo

respeito mutua e deferencia, alem do carinho demonstrado pelos alunos, principalmen-

te nas fest as de conclusao da quarta-serie. Nessas, eram conferidas faixas, poemas e

presentes as professoras e ao unico professor que ali lecionou nos ultimos oito anas de

existencia do Grupo. As reuni6es das professoras, conduzidas pelas inspetoras, orien-

tadoras e diretoras, especial mente aquelas realizadas dos anas 30 a 50, nos permitem

acompanhar, de forma paulatina, a partir da reflexao e do planejamento do fazer dia-

rio, a processo de constru9ao da nova escola, "moderna" e "ativa", inovadora e em

sintonia com as novidades das ciencias, proposta pelas reformas de ensino mineiras.

Nas reuni6es discutiam-se as princfpios implementados pelas legisla96es: as testes, as

programas de audit6rios, as conselhos de estudantes; a jornalzinho, a biblioteca dos



alunos, 0 pelotao da saude, a disciplina, a religiao, etc. Elas nos conduzem ao dia-a-dia

da escola destinada aos jovens e adultos mineiros, com todos os seus problemas e so-

lugoes: a preocupagao com uma didatica adequada ao ensino de adultos, a flexibilidade

na "aplicagao" do programa, ora utilizando 0 programa do curso primario diurno ora 0

do noturno. A presenga das criangas, destacada desde 0 primeiro relatorio da Diretora

(1917), foi advertida pelas inspetoras durante decadas, nao sendo resolvida ate 0 final

dos anos sessenta, conforme podemos ver a partir de uma representagao encaminhada

ao Conselho de Ensino Primario e assinada pelo corpo docente e discente dos Grupos

Escolares da Capital, na qual se reivindicava a nao extingao da 4a serie do Curso Suple-

tivo. Dentre os motivos apresentados, a recorrencia a condigao de alunos trabalhadores
que moravam em localidades rurais, onde nao havia escolas e, reforgando a questao, 0

fato de haver alunos menores, que somente podiam frequentar as aulas a noite. Com a

extingao, em 1967, as turmas masculinas e a maior parte das professoras foi transferi-

da para 0 Grupo Escolar Olegario Maciel.



PARTICIPATORY JOURNALISM: pRATICAS E PAPEIS DOS JORNALISTAS NA

INTERNET

EQUIPE

Professor:

Jorge Rocha Neto da Conceic;:ao (Coordenac;;ao; FUMEC/FUNADESP)

Estudante:

Pedro Henrique Nogueira Penido (ProPIC/FUMEC)

OBJETIVOS

Este trabalho visa situar as processos webjornalfsticos no espac;:o virtual, alem de ana-

lisar a impacto do usa de ferramentas e processos hipermidiaticos que potencializam

as nfveis de interac;:ao mediada par computador. A configurac;:ao de ferramentas comu-

nicacionais interacionais possibilitou a atuac;:ao produtiva de interagentes - elementos

que mixam as func;:oes de produtores e consumidores de informac;:ao atraves da comu-

nicac;:ao interpessoal. Tais praticas sao analisadas em relac;:aoao Webjornalismo Partici-

pativo. A identificac;:ao da func;:ao pratica dos interagentes e a (re)configurac;;ao do papel

do webjornalista em processos interacionais constituiram a foco da pesquisa. Cientes

da exist€mcia de espac;:os jornalfsticos ainda herdeiros das praticas da grande imprensa

offline, evidenciamos mudanc;:as, com exemplos efetivos, do modus operandi que levou

a Internet a ser a ambiente onde a co-gerenciamento de processos informacionais aliou-

se ao trabalho jornalfstico.

PALAVRAS-CHAVE

Webjornalismo, jornalismo colaborativo; jornalismo digital; hipermfdia; interatividade; es-

pac;;os relacionais; co-gerenciamento informacional.

METODOLOGIA

A metodologia empregada neste trabalho foi edificada a partir de dais pontos principais,

sendo a primeiro relativo a leitura de material impressa e digital, buscando evidenciar

conceitos interacionais e func;:ao webjornalfstica. A partir desta compreensao, foram ela-

boradas categorias de analise aplicadas aos sites OhMyNews International, Slashdot

e Mfdia Independente2 - selecionados par representarem as momentos distintos em

que vivem as processos comunicativos na web. 0 objetivo desta analise foi qualificar a

emprego de procedimentos e ferramentas variadas que permitam a interac;:ao comuni-

cacional entre interagentes. Reunindo estes dados, coube-nos ainda entrevistar outros

pesquisadores de assuntos semelhantes, cada qual com trabalhos representativos sabre

as sites selecionados, para definir parametros de elaborac;:ao de um site-referencia em

Webjornalismo Participativo.

PRINCIPAlS RESULTADOS

A partir da definic;:ao conceitual de term as e processos pr6prios dos procedimentos co-

municacionais na Internet e da aplicac;:ao de parametros gerados a partir de tais de-

finic;:oes em forma de uma pesquisa com durac;:ao de um mes (Agosto/2006), obser-



vamos que as categorias de analise atestaram as hip6teses levantadas a respeito das

caracterfsticas das publicac;:6es web. Uma vez gerados parametros de refer€mcia para 0

acompanhamento de tais praticas de Webjornalismo Participativo, pudemos confirmar

o desenvolvimento de uma nova faceta jornalismo, com um conjunto de especificida-

des e um modus operandi pr6prio. Investigando os sites selecionados, percebemos que

o profissional que pretende atuar nestes ambientes devera estar munida de uma serie

de conhecimentos acerca das especificidades hipermidiaticas e relacionais da Internet,

alem de desenvolver aptid6es que 0 permitam estimular processos narrativos nos quais

a participac;:ao do publico sera vital.



EQUIPE

Professor:
Cesar Augusto de Castro Fiuza (Coordenac;;ao; FUMEC)

Estudante:
Igor de Oliveira Pequeno (ProPIC/FUMEC)

OBJETIVOS

Objetivo Geral:
o trabalho visa localizar a jurista, das mudanc;;as ocorridas ap6s a promulgac;;ao do C6di-

go Civil de 2002, no que se refere aos institutos da Prescric;;ao e da Decadencia.

Objetivos Especificos:
Redefinic;;ao dos institutos devido ao fato da modificac;;ao do texto legal que rege a as-

sunto.
Analise hist6rica da prescric;;ao e da decadencia, tanto no Brasil quanta no Direito com-

parada.
Estudo sabre a pretensao, como novo fator jurfdico da prescric;;ao no novo C6digo Civil.

Apreciac;;ao da ac;;aoe da excec;;ao como fen6menos processuais que devem ser estuda-

dos junto a prescric;;ao.

PALAVRAS-CHAVE

Prescric;;ao; decadencia.

METODOLOGIA

Primeiramente, procedeu-se a pesquisa das doutrinas que abordam a assunto, elegen-

do aquelas que melhor abordam a tema. Logo em seguida, a estudo aprofundando nas

bases dos institutos e, posteriormente, fizemos uma analise crftica construfda a partir da

leitura dos grandes doutrinadores que se dedicam ao tema, sendo que nao procuramos

meramente inserir opini6es destes autores, mas sim seguir uma pr6pria linha de pen-

samento, estruturada nessas grandes obras, recentes a alterac;;ao legislativa e a epoca

do c6digo de 1916. Alem de trac;;ar a origem hist6rica dos institutos, procedeu-se a um

exame comparativo das legislac;;6es estrangeiras com a recente mudanc;;a no texto legal

brasileiro e sua aplicac;;ao tanto no direito interno como no exterior.

PRINCIPAlS RESULTADOS

o principal deste projeto e uma abordagem pr6pria acerca dos institutos, vista que, a

maio ria dos doutrinadores nao se preocupam em aprofundar a tema, simplesmente ci-

tan do as conceitos da prescric;;ao e da decadencia, e pouco analisando suas diferenc;;as.

A expectativa e que a projeto desperte no jurista a interesse de aprofundamento no es-

tudo desses institutos, servindo como base de identificaC;;ao e diferenciaC;;ao, e mais que

isso, definindo uma postura em relac;;aoa imparcialidade doutrinaria.

o projeto e simplesmente uma porta de entrada das diversas teses que 5e podem ter sa-

bre a estudo ora apresentado. Porta esta que esperamos servir como alicerce, e abrir as

olhos da importfmcia na vida pratica do jurista, e mostrar que a tema nao e tao pacffico

como a priori pode parecer.



SOB A OTICA DA DELEGA9AO POLITICA: UM ESTUDO EXPLORATORIO SOBRE AS
~- MEDIDAS PROVISORIAS NOS ESTADOS DE SANTA CATARINA, ACRE, TOCANTINS E

PIAU!.

EQUIPE

Professor:
Eduardo Martins de Lima (Coordenac;:ao; FUMEC/FUNADESP)

Estudantes:
Matheus Faria de Carneiro (FUMEC/FAPEMIG)

Juliana Oliveira Marinho (ProPIC/FUMEC)

OBJETIVOS

Objetivo Geral:
Desenvolver um estudo critico sobre 0 significado do principio da separac;:ao dos Pode-

res no paradigma do Estado Democratico de Direito, especial mente no que diz respeito

a delegac;:ao de poderes concedida pelo Legislativo ao Executivo, quer seja no nivel

federal, quer seja no nivel estadual brasileiro.

Objetivos Especlficos:
1) Identificar as principais teorias, desenvolvidas por autores nacionais e estrangeiros,

sobre as relac;:6es Executivo-Legislativo-Judiciario, a luz do principio da separac;:ao

de poderes e do paradigma do Estado Democratico de Direito.

2) Analisar as normas e estatutos juridicos que norteiam a delegac;:ao dos chamados

poderes pr6-ativos concedida pelo Legislativo ao Executivo, em particular as Medi-

das Provis6rias.

3) Analisar, por amostra, as Medidas Provis6rias editadas nos Estados de Santa Cata-

rina, Acre, Tocantins e Piauf, identificando seus conteudos e impactos s6cio-politi-

cos.

4) Analisar a jurisprudencia do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais de Justic;:a

destes Estados sobre 0 controle jurisdicional de medidas Provis6rias e outros atos

normativos praticados no exercicio de competencia constitucional ou legal mente

condicionada por meio de express6es imprecisas.

5) Refletir sobre possibilidades de aprimoramento das normas juridicas estaduais que

norteiam e disciplinam 0 uso das Medidas Provis6rias.

6) Refletir sobre possibilidades de aprimoramento dos entendimentos jurisprudencial e

doutrinario sobre 0 controle jurisdicional dos pressupostos de edic;:ao das Medidas

Provis6rias no ambito dos Estados, no sentido de afirmar esses requisitos como

efetivos limites juridicos.

PALAVRAS-CHAVE

Constituic;:ao Federal; Constituic;:6es Estaduais; Medidas Provis6rias.

METODOLOGIA

o suporte fundamental da pesquisa e a investigac;:ao a partir: a) dados primarios: des-

tacando-se 0 conjunto de normas jurfdicas (especial mente Constituic;:ao Federal, cons-
tituic;:6es dos Estados que adotam a Medida Provis6ria (MP), regimento interno das as-

sembleias estaduais respectivas, regimento interno da Camara do Deputados do Senado

Federal e do Congresso Nacional e legislac;:ao ordinaria e complementar que versa sobre



a materia; Lei Organica de Municipio que adota aMP; amostra de Medidas Provisorias

editadas no ambito dos Estados indicando conteudos disciplinados pelo instituto; b)

dados secundarios: que envolverao as principais obras produzidas por doutrinadores

brasileiros e estrangeiros que analisam a questao.

PRINCIPAlS RESULTADOS

• Identificac;:ao de jurisprudencia sobre a possibilidade de edic;:aode Medidas Provisorias
por Estados e municipios brasileiros.

• Sistematizac;:ao do quadro normativo brasileiro relativo a edic;:aode Medidas Provisorias

a partir da Constituic;:ao Federal, Resoluc;:6es do Congresso Nacional, Constituic;:ao dos

Estados que adotam MPs (Santa Catarina, Acre, Tocantins, Piauf e Amapa), Leis Organi-

cas de dois municipios que a adotam (Pirapora/MG, IngalPB) e Regimentos Internos das

respectivas Assembleias Legislativas e Camaras Municipais.

• Levantamento de edic;:aode MPs por Estado: Santa Catarina, Tocantins, Acre e Parafba.

• E importante destacar que quando da apresentac;:ao do projeto de pesquisa considerava-

se que no Brasil, somente quatro Estados adotaram em suas constituic;:6es 0 instituto

da Medida Provisoria, vale dizer, Santa Catarina, Tocantins, Acre e Piau!. No entanto, a

investigac;:aoapontou que 0 Estado da Paraiba, tambem, passou a adotar a Medida Provi-

soria no processo legislativo. Inclusive, observe-se, que encontramos um municipio (Inga)

deste Estado que, tambem, preve a edic;:aode MPs. Ademais, deve-se salientar que se

constatou a adoc;:ao de MPs em um municipio (Pirapora) localizado em Estado (Minas

Gerais) que nao incorporou na Constituic;:ao 0 uso de MPs por parte do Governador, 0 que

vai contra 0 esperado por parte da literatura especializada.



Resumo das Pesquisas - FCH
(Outras modalidades)

INClUSAO DIGITAL: UTIlIZA9AO DA INFORMATICA POR 100S0S PARA FORMAR RE-

DES SOCIAlS

EQUIPE

Professora:
Eunice Maria Rocha de Morais (Coordena<;:ao; FUMEC)

Estudantes:
Priscila Ferraz Dias Barcelos (FUMEC)

Silvia Leticia de Paiva Santos (FUMEC)

OBJETIVOS

Os objetivos desta pesquisa e investigar os principais impactos da utiliza<;:ao de aulas de

informatica para 0 estabelecimento de redes sociais digitais ou nao e levantar as princi-

pais dificuldades para estabelecer redes sociais virtuais.

PALAVRAS-CHAVE

Envelhecimento; informatica; redes sociais; qualidade de vida.

METODOLOGIA

Como metodologia foi utilizado 0 estudo de caso qualitativo e para a coleta de dados pri-

vilegiou-se a observa<;:ao direta nas aulas e entrevistas por meio de grupos de foco. Estas

aulas sac ministradas na Faculdade de Ciencias Humanas da Universidade FUMEC por

meio de um projeto de Extensao do Curso Superior de Cuidador de Idosos.

PRINCIPAlS RESULTADOS

Dentre os principais resultados apontados pela pesquisa pode-se inferir que as dificul-

dades de entendimento das novas tecnologias da informa<;:ao impedem que os idosos

utilizem as redes sociais para a melhoria de sua qualidade de vida. A maioria deles ainda

utiliza as redes estabelecidas presencialmente, ou seja, as amizades sac estabelecidas

entre os colegas de sua turma e ha resistencias para contatos ate mesmo entre idosos

de outras turmas do pr6prio curso via internet. Apesar de ter relatos de idosos que bus-

cam parceiros pel a Internet. Ressalte-se que foram confiss6es realizadas em forma de

sigilo, ap6s as aulas. Observa-se que 0 uso das redes sociais ainda e bastante incipiente

pelas pessoas da terceira idade. Portanto, e importante trabalhar sua auto-estima e sua

autonomia na utiliza<;:ao do computador, estimulando-os a usar as redes sociais. Muitos

idosos que conseguiram utilizar os conhecimentos da internet para restabelecer redes

sociais foram com parentes, ex-colegas ou amigos presenciais que perderam contato no

decorrer dos anos. Assim, est as aulas de informatica trabalham as altera<;:6es cognitivas

decorrentes do envelhecimento. Daf a importancia de polfticas publicas que busquem

integrar os idosos as tecnologias da informa<;:ao.

Esta situa<;:ao nos leva a refletir sobre uma nova experiencia do envelhecimento com a

possibilidade do aprendizado de informatica, ja que a introdu<;:ao de novos aparatos tec-

nol6gicos esta bastante acelerada. 0 computador deve ser considerado como um meio

que potencializao idoso nas diversas a<;:6es,como 0 desenvolvimento de comunica<;:6es

instantaneas a distancia, busca de informa<;:6es e produ<;:ao do conhecimento e espa<;:os

de socializa<;:ao entre sujeitos espacialmente distantes. Fazer com que estas pessoas
entendam esta 16gica para utilizarem a conectividade a seu favor, e 0 grande desafio.

(KACHAR 2001).



INTERAGENDAMENTO ENTRE MIDIAS: 0 BIG BROTHER BRASIL 6 NAS REVISTAS
SEMANAIS DE INFORMA<;Ao
Monografia de fim de curso apresentada a FCH/FUMEC/Comunicac;;ao Social/Jornalismo

AUTORES
Estudantes:
Juliana Morato Menezes (FUMEC)
Rodrigo Elcio Marcelos Mascarenhas (FUMEC)
Professora:
Claudia Chaves (Orientac;;ao; FUMEC)

OBJETIVOS
A partir da analise da cobertura jornalistica da sexta edic;;aodo Big Brother Brasil, realizada
pelas revistas semanais de maior circulac;;ao nacional: Veja, Epoca e Istoe, a pesquisa bus-
cou identificar 0 porque da realizac;;aoda cobertura, como as publicac;;oes exploraram os
elementos do programa; como reforc;;aram ou destrufram a identidade dos participantes, a
narrativa e a descric;;ao dos epis6dios, alem das estrategias utilizadas para prender a aten-
c;;aodo leitor, no contexto contemporaneo.

PALAVRAS-CHAVE
Agenda setting; Big Brother Brasil; cobertura jornalistica; espetaculo; industria cultural; rea-
lity show; olimpianos; televisao.

METODOLOGIA
Analise das reportagens referentes a sexta edic;;aodo Big Brother Brasil, publicadas nas re-
vistas semanais de maior circulac;;ao nacional: Veja, Epoca e Istoe. Para isso, foi fundamental
entender 0 contexto no qual 0 programa apresenta-se como fen6meno midiatico, a partir do
estudo da Industria Cultural, da Sociedade do Espetaculo, entre outros.

PRINCIPAlS RESULTADOS
As revistas acabam por criar r6tulos para os participantes, descrevem, em um tom ir6nico
e sarcastico, os acontecimentos do programa, alem de assumirem uma postura de inter-
prete da edic;;aodos epis6dios frente ao publico. Para isso, elas utilizam-se do processo de
espetacularizac;;ao dos acontecimentos mais repercutidos dentro do programa para noticia-
los, despertando assim, 0 interesse de grande parte dos leitores. E valido ressaltar que a
publicac;;ao atinge ate mesmo as pessoas que nao assistem ao programa, uma vez que
estas encontram noticiada nas revistas a sfntese dos principais momentos do programa.
Outra hip6tese comprovada ao Iongo do estudo foi a possibilidade da televisao agendar a
mfdia impressa. A hip6tese da criac;;ao de idolos mfdiaticos, os olimpianos, tamMm p6de
ser comprovada a partir da cobertura jornalfstica realizada pelas revistas. Elas revestem
os participantes de um carater mitol6gico; Ihes atribuem apelidos; criticam e elogiam suas
caracteristicas pessoais; interferem em suas vidas privadas a fim de buscar nelas algo com
o qual 0 publico possa se identificar ou antipatizar; ou seja, acabam criando uma imagem
para cada um deles. Os reality shows apresentam, na amplitude da Industria Cultural, uma
nova dimensao, uma vez que ao apresentar uma realidade televisiva aparentemente nao
ficcional, inauguraram uma "nova" forma das pessoas se identificarem com a televisao. Ao
permitir que os telespectadores rompam 0 limite que costuma separa-Iosdos bastidores
do mundo das representac;;oes, buscando tipos identificat6rios e se projetando nos partici-
pantes do programa, como se entrassem na tela para interpretar seus dramas pessoais, os
reality shows adquirem uma importancia na sociedade e acabam por pautar 0 conteudo das
publicac;;oes semanais, apropriando-se dos resultados alcanc;;ados pelo programa.



o EXAME DA VIABILIDADE DE UTILlZAc;AO DO MODELO JURIDICO DA PASARGADA
DE BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS PARA A CONSTRUc;AO DE UM DIREITO DEMO-
CRATICO EMANCIPATORIO. (MONOGRAFIA DE FIM DE CURSOI DIREITO 2006).
Monografia de fim de Curso apresentada a FCHI FUMECI Direito 2006

AUTORA

Estudante
Gabriela de Sousa Moura (FUMEC)

Professor
Rosemiro Pereira Leal (Orientayao; FUMEC)

OBJETIVOS

Na decada de 70, Boaventura de Sousa Santos, sociologo portugues, desenvolveu uma

pesquisa empfrica numa favela do Rio de Janeiro, chamada fictamente de Pasargada,

mas cujo nome real e Jacarezinho - localizado numa zona industrial e cujo processo de

ocupayao, que se iniciou na decada de 30, foi ilegal (SANTOS, 1988).
Ate a data em que 0 socia logo teve Pasargada como seu objeto de estudo, a favela

tambem nao recebia, das entidades federativas, rede eletrica, abastecimento de agua,

esgotos e pavimentayao das ruas. Nao obstante todos estes problemas, a comunida-

de ainda sofria uma grande pressao para ser removida e dar lugar a empreendimentos

urbanisticos. Diante de tantas dificuldades e para melhorar as condiyoes habitacionais,

os moradores de Pasargada se organizaram atraves da Associa9ao de Moradores - que

possui varias atribuiyoes, inclusive a de funcionar como um de f6rum, dotado de pratica

e discurso jurfdicos proprios. Esta organizayao comunitaria fez subir os custos politicos
e sociais de uma remoyao foryada (SANTOS, 1988).

A atuayao do F6rum Pasargadiano se estrutura no Discurso Retorico - que, segundo

Santos, permite melhor inteligibilidade do Direito por parte de seus destinatarios, em

fungao do uso de uma argumentagao baseada no senso comum - em contrapartida do

Direito Estatal que trabalha a racionalidade jurfdica como um sistema fechado atraves de

um discurso tecnico formalista (SANTOS, 1988). Por este motivo, 0 sociologo entende
que Pasargada esta apta a fornecer novas bases teoricas para a construgao de um novo

modele Legal emancipatorio, que encontrara na Retorica 0 elemento democratizante.

Diante disto, a pesquisa teve como objetivo analisar os elementos componentes do Di-
reito Pasargadiano que, segundo Santos, contribuem para 0 florescimento do Discurso

Retorico, bem como testificar a proposta lanyada no senti do de que Pasargada subsidia

a construgao de uma teoria democratica do Direito. Para tanto, foi utilizada a teoria dis-

cursiva de JOrgen Habermas, bem como os estudos da Escola Mineira de Processo ..

PALAVRAS-CHAVES

Pluralismo jurfdico; retorica; discurso; democracia.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada foi a de pesquisa bibliografica.

PRINCIPAlS RESULTADOS

A pesquisa concluiu pela inviabilidade da pro posta do sociologo, pelas razoes seguintes:
1) Santos, ao apontar Pasargada como detentora de um ordenamento jurfdico proprio,

comete 0 erro de nao distinguir as norm as morais das normas jurfdica, promovendo
uma confusao entre deontologia e axiologia.



2) A aposta de Santos no Discurso T6pico Ret6rico, enquanto dotado da funyao demo-

cratizante, e equivocada, em virtude da Ret6rica ser estruturada em tapai - deposita-

rios de uma tradiyao irrefletida manifesta na forma de senso comum - 0 que a torn a

incapaz de fomentar a democracia nas sociedades pluralistas p6s-tradicionais.

REFERENCIA
SANTOS, Boaventura de Sousa. 0 Discursa e a Pader; ensaia sabre a sacialagia da re-

torica Jurfdica. Porto Alegre: Fabris, 1988.



PROFESSORAS DA EDUCA<;Ao INFANTIL: TRAJETORIAS PESSOAIS, FORMA<;AO
PROFISSIONAL E PRATICA PEDAGOGICA
Monografia de fim de Curso apresentada a FCHI FUMECI Pedagogia 2006

AUTORAS

Estudantes:
Ana Paula Silvestre de Souza (FUMEC)

Cristiane Andreia de Oliveira (FUMEC)

Maria da Penha Mendes Furquim Werneck (FUMEC)

Professora:
Isabel de Oliveira e Silva (Orientac;:ao; FUMEC)

OBJETIVOS

Esta pesquisa tem por objetivos, investigar e analisar a relac;:ao existente entre a forma-

c;:aoe a habilitac;:ao das professoras que trabalham com educac;:ao infantil e 0 desenvol-

vimento de uma pratica pedag6gica coerente com as especificidades e demandas desta

faixa etaria, bem como analisar como essas professoras, cotidianamente, trabalham os

eixos do cuidar e do educar. Alem disso, procuramos investigar outros elementos que

pod em influenciar e nortear diferentes praticas pedag6gicas no cotidiano da educac;:ao
infantil.

PALAVRAS-CHAVE

Formac;:ao profissional; educac;:ao infantil; pratica pedag6gica; cuidar e educar; trajet6rias

pessoais e profissionais.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada constituiu-se de uma pesquisa qualitativa. Como instrumentos

de coleta de dados foram utilizados: observac;:ao participante e entrevistas semi-estru-

turadas.

PRINCIPAlS RESULTADOS

Como resultado da pesquisa foi possivel perceber que a formac;:ao e a habilitac;:ao profis-

sional sao fatores importantes, mas nao sao determinantes para 0 desenvolvimento de

praticas pedag6gicas comprometidas com 0 desenvolvimento integral da crianc;:a nos

aspectos fisico, intelectual, afetivo e social. Concluimos que 0 desempenho das profes-

soras da educac;:ao infantil e determinado por multiplos elementos, tais como a trajet6ria

de vida pessoal e profissional, os valores e ideais, 0 comprometimento, a afetividade, 0

prazer e a identificac;:ao das profissionais com a faixa etaria com a qual trabalham. E que

estes elementos subjetivos influenciam diretamente a pratica docente de cuidar e educar

no cotidiano da educac;:ao infantil e nao se aprendem nos cursos de formac;:ao e habilita-

c;:aoprofissional, po is envolvem sentimentos e competencias pessoais, que vaG alem dos

conhecimentos ministrados nos cursos de formac;:ao.



Resumodas Pesquisas'"- FCS
(Projetos de Pesquisa/PP ProPic)

ASSIMETRIA DE DESEMPENHO MANUAL E COMPLEXIDADE DA TAREFA: EFEITOS DA

PROGRAMA9AO MOTORA SOBRE OS PERFIS DE ACELERA9AO E VELOCIDADE DOS

MEMBROS SUPERIORES CONTRALATERAIS

EQUIPE

Professor:

Guilherme Menezes Lage (Coordenayao; FUMEC/FUNADESP)

Estudantes:

Livia Gonyalves Gallo (FUMEC/FAPEMIG)

Danilo Roberto Couto Vieira (ProPIC/FUMEC)

David Jose Schickler (ProPIC/FUMEC)

Mafra Gonyalves de Miranda (Voluntaria; FUMEC)

OBJETIVOS

Resultados de pesquisas divergentes em relayao as assimetrias manuais e complexi-

dade da tarefa vem sendo encontrados em dois nfveis de analise. Pesquisadores do

comportamento motor assumem que tarefas mais complexas geram maior assimetria

manual, ressaltando assim a dominancia do hemisferio esquerdo no controle de movi-

mentos. Entretanto, resultados de pesquisas neurofisiol6gicas que utilizaram neuroima-

gem apontam para uma maior ativayao bihemisferica, ou seja, uma maior participayao

tambem do hemisferio direito, em movimentos mais complexos, 0 que poderia diminuir

o efeito da assimetria manual. Nesses estudos, a tarefa mais utilizada tem side a de to-

ques repetidos dos dedos (tapping). Ja nos estudos comportamentais, diferentes tarefas

tem side comparadas (ex. tarefas de produyao de forya versus escrita). Todavia, essa

comparayao pode ser sem efeito, pois a assimetria manual nao somente depende da

complexidade das tarefas, mas tambem da natureza das mesmas. Dessa forma, 0 pre-

sente estudo investigou as assimetrias manuais em tarefas de diferentes complexidades,

porem de mesma natureza.

PALAVRAS-CHAVE

Assimetrias manuais; complexidade da tarefa; tarefas de apontamento.

METODOLOGIA

Foram utilizadas duas tarefas de apontamento com diferentes numeros de componen-

tes, definidas como tarefa discreta (menor complexidade) e seriada (maior complexi-

dade). Dez participantes destros executaram am bas as tarefas com a mao direita e a

mao esquerda no espayo de trabalho ipsilateral. Todas as medidas utilizadas foram re-

gistradas atraves das filmagens dos movimentos a uma taxa de 400 quadros/segundo.

As variaveis dependentes de desempenho foram: 1) tempo de reayao (TR), 2) tempo de

resposta (TResp) e 3) tempo de contato para 01° alvo (TCA). As variaveis dependentes

cinematicas provindas dos perfis de velocidade e acelerayao foram: 1) pico de velocida-

de para 01° alvo (PVA), 2) tempo proporcional para se atingir 0 pico de velocidade para

o 1° alvo (TPPVA) e 3) numero de correy6es ap6s 0 pica de velocidade para 0 1° alvo

(NCPV). As analises inferenciais foram realizadas at raves de Anovas two-way e testes 1..

Para analises Post Hoc foi utilizado 0 teste de Tukey e 0 valor de significancia adotado

foi de p< 0,05.



PRINCIPAlS RESULTADOS

Os resultados indicaram um efeito da complexidade da tarefa para TR, TCA, TPPVA. Fo-

ram encontradas assimetrias manuais em am bas as tarefas para TResp e NCPV. Como

as diferengas apresentadas pel os membros foram identificadas em am bas as tarefas,

nao foi encontrado 0 efeito da complexidade sobre as assimetrias manuais. Os estudos

que apontam para uma maior assimetria em tarefas de menor complexidade, utilizaram

tarefas com pequeno numero de graus de liberdade (controle das falanges dos dedos).

Os achados do presente estudo sugerem uma limitagao sobre a generalizagao desses

resultados. Apesar de 0 comportamento gerado pel os membros nas tarefas ter side di-

ferente em termos de programagao motora, e possivel que processos excitat6rios el
ou inibit6rios envolvidos na ativagao dos hemisferios cerebrais sejam similares nessas

tarefas. Sugerem-se novos estudos que investiguem 0 presente tema em movimentos

realizados no espago de trabalho contralateral ao do membro de execugao. Isto porque

diferentes niveis de complexidade espacial pod em ser gerados, trazendo assim novos

conhecimentos sobre as variaveis envolvidas nas assimetrias manuais.



Resumo das Pesquisas- FCS
(Outras modalidades)

AUTORES

Estudantes

Damares Nigia Ferreira de Queiroz (FUMEC)

Nlvea Paula dos Santos Pires (FUMEC)

Professor

Rafael Malagoli Rocha (Orientac;:ao; FUMEC)

OBJETIVOS

Demonstrar que existem tecnicas no servic;:ode bacteriologia, capazes de auxiliar na realizac;:aode diag-

nosticos mais fidedignos e na implantac;:ao de meios preventivos de contaminac;:ao e infecc;:aohospitalar,

levando em considerac;:ao 0 indice de ulcera de pressao como urn indicador de qualidade assistencial.

PALAVRAS - CHAVE

Ulcera de pressao; diagnostico microbiologico; infecc;:aohospitalar.

METODOLOGIA

Desde que Antony Van Leeuwenhoek (1632-1723), fabricasse microscopios, denominados por ele como

vidros de aumento, acreditava-se, inicialmente que as molestias eram causadas por miasmas, seguindo os

preceitos de Hipocrates e Galeno; ou por castigos divinos, para as hebreus; ou segundo Fracastorius de

Verona, (1546), por "sementes" transmitidas at raves de objetos de uma pessoa a outra. Com 0 aperfeic;:o-

amento do microscopic, foi posslvel observar os microrganismos e descreve-Ios com mais detalhes. Em

1838, no Atlas de Ehrenberg, ja constavam mais de 600 microrganismos conhecidos (Davis & Dulbecco,

1979).

Os microrganismos sac frequentemente encontrados em determinados sitios e sofrem influencias e seu

numero varia em diferentes areas do corpo e idade. As condic;:6es fisiologicas e ecologicas locais e que de-

terminam a natureza da microbiota. Essas condic;:6es incluem a quantidade e 0 tipo de nutrientes disponl-

veis, pH, potencial de oxido-reduc;:ao, resistencia a substancias antibacterianas locals e afinidade por tipos

especificos de celulas epiteliais (Jones, 1998). A microbiota implantada no organismo humano, na maioria

das vezes, nao causa disturbios a saude, sac simbioticas e beneficiam 0 organismo. (Melo, 2004).

Santos (2002) cita um conceito abrangente de Eaglstein que considera a lesao cutanea como uma ruptu-

ra estrutural ou fisiologica do tegumenta que estimula respostas de reparac;:aonormais ou anormais. Ha

varias c1assificac;:6esdas les6es, optamos por considerar neste projeto a classificac;:ao de Kraner e Van

Rijswijk, que diferem as les6es em duas grandes categorias. A primeira categoria leva em considerac;:ao a

causa da lesao, ou seja, cirurgicas e nao cirurgicas; enquanto a segunda categoria leva em conta 0 tempo

de reparac;:ao,definindo-as como cr6nicas e agudas.

No ample espectro das diversas les6es, existem as ulceras de pressao, que sao areas de trauma tecidual,

desenvolvidas onde os tecidos moles estao comprimidos entre as proeminencias osseas e qualquer su-

perficie externa por perfodos de tempo prolongados. (BATES-JENSEN, 1998).

PRINCIPAlS RESULTADOS

Os microrganismos isolados em feridas por ulcera de pressao, aparecem na seguinte ordern de incidencia:

Stafilococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus ssp., Stafilococcus epidermides lade a

lade com a Escherichia coli.

A tecnica de coleta para 0 diagnostico microbiologico mais usada e 0 swab, metodo econ6mico, nao

invasivo. Esta tecnica nao permite quantificar os microrganismos existentes no leit() da ferida, alem do

risco existente da contaminac;:ao por bacterias presentes na microbiota normal (GOMES, F. 2001). Deve

ser usada somente quando a punc;:aocom agulha, cateter plastico flexivel ou diretamente com seringa nao

for possivel. Deve ser realizada assepsia com soro fisiologico diretamente sobre a ulcera segundo Borges

(2001), para remoc;:aode fragmentos de tecido desvitalizado ou materia estranha, excesso de exsudato,

residuos de agentes topicos e microrganismos existentes no leito da ferida.



EFEITOS DO FOCO EXTERNO DA ATEN<;AO NAAPRENDIZAGEM DE UMA HABILIDADE
DO BASQUETEBOL: INFORMA<;AO VISUAL ESTATICA E DINAMICA

EQUIPE
Professor:
Guilherme Menezes Lage
Estudantes:
Felipe Azevedo Fogli (FUMEC)
Thalita Soares Cordeiro (FUNORTE)

OBJETIVOS
Resultados de estudos sugerem que 0 foco da atenc;:ao e uma variavel de interferencia na
aprendizagem de habilidades motoras, sendo 0 foco externo mais efetivo neste proces-
so que 0 foco interno. Uma possivel explicac;:ao e que a visao produz informac;:6es mais
relevantes e de mais facil processamento para 0 aprendiz comparado as informac;:6es
proprioceptivas. Dessa forma, direcionar a atenc;:ao para as informac;:6es ambientais e
mais proffcuo do que dirigir a atenc;:ao para 0 nivel de forc;:a gerado pelo membro ou a
sua posic;:ao no espac;:o. Apesar de ser um tema bastante investigado na literatura sobre
aprendizagem motora, pouco foi estudado sobre 0 papel do foco externo direcionado a
objetos estaticos ou dinamicos. Em um exemplo prMico, pouco se sabe sob a efetivida-
de de se praticar dirigindo a atenc;:ao para 0 companheiro (alvo) ou a bola (implemento)
durante a execuc;:ao de um passe. Assim, 0 presente estudo teve como objetivo compa-
rar os diferentes tipos de focos externo de atenc;:ao aprendizagem de uma habilidade de
basquetebol.

PALAVRAS - CHAVE
Aprendizagem motora; foco da atenc;:ao.

METODOLOGIA
Trinta crianc;:as entre 10 e 12 anos de idade foram designadas para 3 grupos de pratica:
1} foco interne (FI), 2} foco externo na bola (FEB) e 3} foco externo no alvo (FEA). A tarefa
utilizada foi 0 passe quicado do basquetebol. Foi utilizado um alvo circunscrito com as
seguintes pontuac;:6es da parte mais interna para a extremidade: 4, 3, 2, 1. Os grupos
receberam as seguintes instruc;:6es verbais: FI_ "atenc;:ao ao movimento de maos, brac;:os,
pes e pernas"; FEB_ "atenc;:ao na direc;:ao da bola"; FEA_ "atenc;:ao para 0 centro do alvo".

o experimento consistiu em: fase de aquisic;:ao (40 tentativas); teste de retenc;:ao (24 ap6s
a aquisic;:ao com 10 tentativas). No teste de retenc;:ao nao foram fornecidas instruc;:6es.

PRINCIPAlS RESULTADOS
A analise descritiva do desempenho no teste de retenc;:ao fa; feita atraves da media da
pontuac;:ao em dais blocos de 5 tentativas. Na analise inferencial do desempenho foi con-
duzida uma Anova two-way (3 grupos x 2 blocos). Nao foi encontrada diferenc;:a significa-
tiva para a fatar Blocos e na interac;:ao entre Grupos X Blocos (p>0,05, respectivamente).
Foi encontrada diferenc;:a significante para 0 fator Grupos (p<0,05) indicando que 0 FEB
apresentou melhor desempenho comparado ao FI. E possivel inferir que as informac;:6es
dinamicas relacionadas a direc;:ao e velocidade da bola contribufram mais efetivamente
para os aprendizes do que somente a informac;:ao sobre 0 ponto de toque da bola (alvo).
Sugerem-se novos estudos que investiguem 0 presente tema com outras tarefas e su-
jeitos em outro nfvel de desenvolvimento para avaliar se este e um fen6meno robusto da
aprendizagem motora.



Resumo das Pesquisas - FEA
(Projetos de Pesquisa/PP ProPic)

A EVOLUCAO DOS MATERIAlS DE IMPERMEABILIZACAO EM SISTEMAS CONSTRUTI-
VOS EM CONCRETO ARMADO

EQUIPE

Professor:
Luiz Antonio Melga<;o Nunes Branco (Coordenayao; FUMEC/FUNADESP)

Estudante:
Bruna Cristina Beltrao Silva (ProPIC/FUMEC)

OBJETIVOS
o objetivo deste trabalho e fazer um levantamento sobre materiais para impermeabiliza-

<;ao de sistemas construtivos em concreto armado que tem sido largamente utilizados

por sua importfmcia tecnol6gica e/ou comercial, como por exemplo, as mantas de asfal-

to modificado com polfmeros para as coberturas e terrayos.

PALAVRAS-CHAVE

Impermeabiliza<;ao; sistemas construtivos; mantas.

METODOLOGIA

De acordo com a norma NBR 12190 da ABNT, impermeabiliza<;ao e a proteyao da edifi-

cayao contra a penetrayao da agua e suas consequencias. 0 revestimento de imperme-

abiliza<;ao e entendido como 0 conjunto de todos os materiais, componentes e acess6-

rios essenciais para munir a cobertura de uma barreira estanque a agua que sobre ele

estacione ou circule. A partir desta defini<;ao, foi feita breve descriyao dos materiais mais
encontrados no mercado, e a seguir foi reportada uma pesquisa feita em um universo de

2500 obras no Brasil, em uma amostragem de 315.

PRINCIPAlS RESULTADOS

Uma incorreta sele<;ao da camada de impermeabilizayao pode conduzir a ocorrencia de

problemas nas coberturas e nos pr6prios ediffcios, por nao desempenharem correta-

mente a sua fun<;ao. Desses problemas resultam quase sempre infiltrayoes de agua para

as camadas subjacentes a do revestimento de impermeabiliza<;ao ou para os ambientes

dos niveis inferiores, provocando prejuizos que podem ser significativos. Na amostra-

gem utilizada fica demonstrado que a manta asfaltica, um produto que foi introduzido

em 1970, chegou a ser aplicado em 46,3% do total das obras em 2006. E para justificar

este crescimento, a pesquisa mostra tambem que 22,68% das obras apresentaram pro-

blemas, contra 30% dos outros sistemas pesquisados, ou seja, a busca de uma melhor

performance determinou 0 crescimento do usa das mantas asfalticas.



ANALISE DO POTENCIAL PARA CAPTAc;AO E APROVEITAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS
NAS INSTALAc;OES PREDIAIS DO CAMPUS I DA UNIVERSIDADE FUMEC.

EQUIPE

Professora:
Maria Elizabeth Monteiro Vidal Ferreira(Coordenayao; FUMEC/FUNADESP)

Estudantes:
Fernanda Carolina de Oliveira (ProPIC/FUMEC)

Rachel Gonyalves Braga (ProPIC/FUMEC)

OBJETIVOS

Avaliar 0 volume potencial mente captavel pelo escoamento nas coberturas prediais; os

tipos de usos potenciais da agua pluvial nao potavel no Campus I da Universidade FU-

MEC

Estimar 0 consumo de agua nao potavel no campus,propondo a adequayao do sistema

hidraulico existente, para 0 sistema proposto.
A pesquisa igualmente conduzira uma viabilizayao econ6mica do sistema proposto na

medida em que of erecera conhecimentos, pianos e estudos at raves de analises tecnica e

econ6mica quanta a utilizayao dessas aguas em outros projetos de instalay6es prediais

da Universidade.

PALAVRAS-CHAVE

Recursos hfdricos; aguas pluviais; meio ambiente; instalay6es prediais.

METODOLOGIA

Levantamento do acervo bibliografico referente a captayao de aguas pluviais no Brasil

e no mundo para melhor compreensao e conhecimento do assunto; consumo atual de

agua no campus (volume), numero de usuarios, tipos e setores de consumo; equipamen-

tos de captayao de aguas pluviais nas edificay6es do campus, para 0 projeto e constru-
c;;aoposterior de reservat6rios e 0 tipo de consumo em cad a edificayao

Dados pluviometricos de chuvas durantes 10 anos, PELA Estayao meteorol6gica Caixa

de Areia situada no Parque das Mangabeiras em Belo Horizonte.

Realizayao dos calculos do volume do potencial de captayao a partir dos dados de pre-

cipitayao e das areas de cobertura e analise dos resultados obtidos, como proposta para

execuyao do projeto.

PRINCIPAlS RESULTADOS

o aproveitamento de agua de chuva apresenta-se como uma alternativa de grande inte-

resse, pois faz parte de um projeto maior que envolve um programa serio de usa racional

da agua.

Tecnica milenar, 0 aproveitamento de agua pluvial se espalha pelo mundo em diversas

situay6es, como uma forma de garantir 0 abastecimento ou mesmo contribuir para 0 usa

racional da agua. Essa tecnica tem como principal vantagem a flexibilidade, adaptando-

se a qualquer situayao.

Para 0 estudo fol considerados 10 an os como base (Jun/05 a JuI/06) e nao a media de

consumo de varios anos deveu-se as mudanyas constantes existentes na demanda de
consumo de agua no Campus.



ConsumOMO
pO!iivel

Custoanual
R$lano

1.262,82

1.481,77

62.102,13

50.488,38

9.120,10

9.698,23~

Conforme tabela, 0 consumo nao potavel e menor que a captayao potencial das cober-

turas do campus. Podendo assim 0 aproveitamento da agua de chuva economizar no

consumo da agua potavel.

o consumo nao potavel corresponde a 17,51 % do consumo total, apresentando variayao

em cada unidade.O maior consumo e com descarga sanitaria, representando 78,05% do

consumo total de agua nao potavel.

A economia anual representaria no valor aproximado de R$30.588.99.

Alem da economia financeira deve-se salientar 0 beneficio no contexto ambiental, que

seria esta retenyao de aguas de chuva.

Deve-se haver um estudo de gestao de recursos hidricos disponfvel no campus I con-

templando 0 potencial de agua subterranea e superficial.

E fundamental que a Universidade FUMEC De exemplo no uso eficiente da agua.



CONSTRUc;Ao DE UM MODELO EMPIRICO PARA A GERAc;AO DE CHORUME NO

ATERRO SANITARIO DE BELO HORIZONTE ATRAVES DE QUATRO VARIAvEIS, USAN-

DO ANALISE FATORIAL E MULTIVARIADA, SOBRE BASE DE DADOS PRIMARIOS E SE-

CUNDARIOS.

EQUIPE

Professor:

Prof. Cornelio Zampier Teixeira (Coordenagao; FUMEC/FUNADESP)

Estudantes:

Andrezza Carla Bueno da Silva (ProPIC/FUMEC)

Rafael Galdino Junior (ProPIC/FUMEC)

OBJETIVOS

A formulagao do modele empirico proposto tem 0 objetivo de equacionar quatro varia-

veis independentes e/ou correlacionaveis (idade do lixo aterrado, umidade no momenta

de aterramento, compactagao e percentual de materia na composigao dos residuos), a

partir de um banco de dados primarios e secundarios obtidos em celulas experimentais

construidas em anexo ao aterro sanitario de Betim, e com vistas a permitir a previsao da

geragao de chorume em escala regional em bases mais confiaveis que os atuais mode-

los.

PALAVRAS-CHAVE

Aterro sanitario; geragao de chorume; analise estatfstica multivariada.

METODOLOGIA

o presente trabalho foi dividido em varias etapas: 1) escolha da area para a construgao

das celulas experimentais anexa a CTRS-Betim; 2) construgao de quatro celulas com

100 m2 cada, separadas por uma camada de brita n° 4; 3) caracterizagao preliminar do

lixo, preenchimento das celulas e construgao do sistema de drenagem dos percolados

(sistema de drenagem interna constitufdo por espinha de peixe e drenos longitudinais

individuais para cada celula, e das linhas perifericas de condugao do chorume); 4) moni-

toramento dos resultados e tratamento dos dados.

A caracterizagao dos RSU utilizou criterios rigorosos de amostragem, possibilitando a

obtengao do teor de umidade, da massa especifica solta dos RSU e do grau de compac-

tagao para cada celula ap6s 0 aterramento.

PRINCIPAlS RESULTADOS

Atraves de tres metodos (Balango Hfdrico, Racional e Surgo) foi feita a previsao do choru-

me gerado pelas celulas experimentafs. Em janeiro de 2007, ap6s a medigao do chorume

realmente gerado, foi feita a comparagao com as previs6es, concluindo-se entao que 0

metodo com menor margem de erro e 0 Racional.

Os graus de compactagao calculados forneceram valores muito baixos, com valores

medios da ordem de 300% em relagao ao fixe solto, possivelmente associados com

as dificuldades operacionais devido as pequenas dimens6es das celulas perante as do

equipamento.

Devido ao atraso da chegada do chorume as caixas coletoras nao foi possivel obter os

dados primarios necessarios para 0 tratamento estatfstico adequado, 0 que afetou dire-



tamente a constrUl.;:ao da equayao de gerayao de chorume. Observa-se a necessidade

de sua formulayao, pais as metodos utilizados costumam estar muito distantes do valor

real, na maioria das vezes superestimado, a que acarreta um desperdfcio de espayo e

de recursos.

Apesar do insucesso desta pesquisa no que tange a obtenyao do modelo empfrico ba-

seado em quatro variaveis para previsao da gerayao de chorume, as objetivos de treina-

menta para pesquisa e aprendizado das tecnicas de manipulayao de dados foram bem

percebidos, justificando-se assim nossas ayoes.
E recomendavel dar continuidade a pesquisa medindo as vazoes de chorume durante a

ana de 2007, e possibilitando assim a formulayao do modelo empfrico proposto, a que
certamente sera uma interessante contribuiyao regional para projetos de futuros aterros

sanitarios.



DESEMPENHO AMBIENTAL DE COLETORES SOLARES PARA AQUECIMENTO DE
AGUA - UM ESTUDO DE CASO

EQUIPE

Professora:

Angela Maria Drumond Rohrmann (Coordenayao; FUMEC/FUNADESP)

Estudantes:

Aurea Fernanda Machado (ProPIC/FUMEC)

Carla Moreira Vaz Pereira (ProPIC/FUMEC)

Livia Afonso Moura (VoluntariaiFUMEC)

Luiz Felipe Vieira Melo (Voluntario/FUMEC)

OBJETIVOS

Investigar sobre 0 custo ambiental advindo da utilizayao de um coletor solar plano no aqueci-

mento de agua para uso domestico.

PALAVRAS-CHAVE
Impacto ambiental; meio-ambiente; eco-indicador; coletor solar; cicio de vida.

METODOLOGIA

o fato da energia solar encontrar-se disponivel, sem custos ao meio-ambiente, nao permite

concluir que 0 mesmo aconteya aos sistemas construidos para sua captayao. A produyao

da materia prima utilizada na fabricayao de um coletor solar, a manufatura, a instalayao e 0

transporte sac etapas necessarias e que demand am energia para seja possivel a utilizayao da

energia solar. Existe um custo ambiental na utilizayao de qualquer recurso da natureza, mesmo

que renovavel, mostrando a necessidade de se perguntar: Qual 0 custo ambiental da utilizayao

de um coletor solar plano? Em qual fase da produyao de um sistema solar plano e maior 0 im-

pacta ambiental? Atraves da tecnica da analise do cicio de vida - ACV - foram investigados

os custos relativos ambientais de um coletor solar plano fabricado e instalado na regiao
metropolitana de Belo Horizonte. Foi aplicado 0 sistema de pontuayao do Eco-Indicador-

99 e utilizado 0 banco de dados do software SimaPro.

PRINCIPAlS RESULTADOS

o trabalho permitiu identificar, para um coletor solar tfpico instalado na regiao metropolitana de

Belo Horizonte, quais materiais e etapas eram mais impactantes ao meio-ambiente. Atraves de

simulayoes pode-se ainda analisar 0 efeito da substituiyao de materiais e/ou etapas no custo

ambiental de um coletor solar.



ELABORA<;:Ao DE UMA BASE DE CONHECIMENTO PARA CRIA<;:Ao DE UM SISTEMA

ESPECIALISTA PARA APOIO A ANALISE DE EROsAo DE SOLOS

EQUIPE

Professor:

Cristiano Geraldo Teixeira Silva (Coordena<;:ao; FUMEC)

Estudantes:

Cibele Souza Costa (ProPIC/FUMEC)

Pedro de Oliveira Barreto (ProPIC/FUMEC)

Lucas Mucio Souza Lima Murta (Voluntario/FUMEC)

OBJETIVOS

Este projeto tem por objetivo a elabora<;:ao de uma base de conhecimento para 0 de-

senvolvimento de um prot6tipo de um sistema especialista para auxiliar na analise de

erosao de solos, com vistas a obter solu<;:6es alternativas para preven<;:ao, tratamento e

elimina<;:ao de areas erodidas.

PALAVRAS-CHAVE

Erosao do solo; sistema especialista.

METODOLOGIA
o metodo de pesquisa consistiu em um levantamento bibliografico para analisar todo

processo erosivo, que se inicia com as gotas de chuva provocando rupturas de agrega-

dos, ate a forma<;:ao de ravinas e vo<;:orocas. A partir deste estudo, foram organizadas as

premissas necessarias para a analise de solos com propensao ou com presen<;:ade ero-

sao. Ap6s a elabora<;:ao da base de conhecimentos, foi realizada a cria<;:ao do prot6tipo

de um sistema especialista.

o sistema especialista para apoiar a analise de erosao foi desenvolvido utilizando 0 Ex-
pert SINTA. 0 Expert SINTA e uma ferramenta visual geradora de sistemas especialistas,

ou seja, permite a cria<;:aode bases de conhecimento computacionais modeladas a partir

de indica<;:6es de especialistas humanos.

PRINCIPAlS RESULTADOS

o prot6tipo criado e 0 resultado da elabora<;:ao da base de dados com os passos neces-

sarios para uma analise eficiente de erosao de solos. A consulta se desenvolve por meio

de escolhas unicas ou multiplas. Alem disso, existem telas para fornecimento de dados

numericos.

o usuario final escolhe as op<;:6es desejadas com a possibilidade de entrar com 0 grau

de confian<;:a da sua resposta. Graus de confian<;:a sao utilizados quando nao se possui

certeza absoluta sobre um fato. Assim sendo, e possivel expressar a duvida por meio de

um numero percentual, ou seja, a resposta tera validade no intervalo de zero a cem por

cento.

Ao final da execu<;:ao, 0 sistema apresenta a classifica<;:ao quanta ao potencial de erosao

e 0 valor de perda final do solo. Acessando a ajuda do sistema esp"ecialista, 0 usuario

final podera obter informa<;:6es detalhadas sobre os resultados.



Este sistema especialista pode ser utilizado gratuitamente por tecnicos da area. Par meio

de sua utiliza<;:ao espera-se que a analise de erosao possa ser realizada com maior efi-

ciencia e rapidez. Alem disso, 0 usa por terceiros, pod era aprimorar ainda mais a base

de conhecimentos.

Este projeto pode ser utilizado como base para outras pesquisas que envolvem a cria-

<;:aode sistemas especialistas e para projetos de analise de solos. Como exemplo disso,

um novo projeto ja esta em andamento e preve a aplica<;:ao e a avalia<;:ao deste sistema

especialista.



PASSARELAS AEREAS MULTIFUNCIONAIS: ALTERNATIVAS PARA REVITALlZA<;Ao DE
ESPA<;OS URBANOS ATIPICOS?

EQUIPE

Professor:

Joel Campolina (Coordenac;;ao; FUMEC/FUNADESP)

Estudante:

Marina Cambraia Lima (FUMEC/FAPMIG)

OBJETIVOS
Investigar crftica e analiticamente exemplos hist6ricos e contemporaneos de passarelas

aereas multifuncionais intra-urbanas revitalizadoras de espac;;os atfpicos. Propor alter-

nativas de projeto para passarelas de pedestres que incorporem func;;6es multiplas, a

serem implantadas em situac;;6es locacionais estrategicas no contexto da regiao de Belo

Horizonte/MG. Maximizar as relac;;6es de custos/beneffcios .

PALAVRAS-CHAVE

Rearquitetura, cidade

METODOLOGIA

Fase 1- Coleta de dados nos contextos local, regional, nacional e internacional a partir

de fontes bibliograficas disponfveis e internet

Fase 2- Levantamento de campo no contexto de Belo Horizonte/MG

Fase 3- Estudos conceituais e analfticos sobre a base de dados coletada.
Fase 4- Produc;;ao de documentos crfticos e analfticos sobre as obras referenciais estu-

dadas e de um ensaio de projeto demonstrativo para passarelas multifuncional

aplicada a situac;;ao particularizada.

PRINCIPAlS RESULTADOS

1) Registro crftico e analftico de coletanea sistematica de imagens e levantamentos de
campo disponibilizados em arquivos powerpoint.

2) Prototipia arquitet6nica aplicada a um estudo de caso especffico (demonstrativo das

conclus6es)

PRIMEIRA ETAPA - ESTUDO DE REFERENCIAIS
Obs: A amostragem de passarelas multifuncionais abaixo apresentada e representativa

de um elenco de 15 exemplos referenciais estudados e discutidos em seminarios peri-

6dicos.



Identificac;:ao da imagem: Ponte Vechio

Localizac;:ao: Florenya _ Italia

Data de construc;:ao: 1345

Arquiteto(a): -

Caracteristicas (material construtivo): Pedra

Comentarios / Informac;:oes complementares: Localizada na direyao do rio Arno. Inclui

pequenas lojas.

Identificac;:ao da imagem: Millenium Bridge

Localizac;:ao: Londres
Data de construc;:ao: Inaugurada em 10 de junho de 2000

Arquiteto(a): Foster & Partners

Caracteristicas (material construtivo): Estrutura metalica, sustentada por apenas dois

elementos verticais.

Comentarios / Informac;:oes complementares: Localiza-se sobre 0 Rio Tamisa e a maior

ponte suspensa de pedestres do mundo, com 320m



Identificac;ao da imagem: Ponte JK

Localizac;ao: Sao Paulo _ Brasil

Data de construc;ao: -
Arquiteto(a): -
Caracterfsticas (material construtivo): Estrutura metalica, ayo
Comentarios Ilnformac;6es complementares: Localiza-se em uma regiao de transito in-

tenso e e total mente adaptada as necessidades de deficientes.

SEGUNDA ETAPA - ESTUDOS DE CASOS EM BELO HORIZONTE
Obs: Em Belo Horizonte somente foram encontradas passarelas unifuncionais. Estu-

damos 17 passarelas convencionais em trechos de eixos viarios locais relevantes. As

soluy6es adotadas para as extremidades de contato com 0 solo, sac os pontos de maior

impacto negativo na estrutura ambiental urbana interagente.





Avenida Nossa Senhora do Carmo - da Avenida do Contorno ao BH Shopping
(5 passarelas)

TERCEIRA ETAPA - EXEMPLOS DE ESTUDOS DE CASO APROFUNDADOS
Passarela trevo Belvedere .Av. N.S do Carmo

Localizal;ao: as acessos sao feitos em frente a favela do Papagaio e

proximo a Avenida Presidente Eurico Gaspar Dutra, trevo para a Belvedere
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RENDA:
A maior parte da populac;:aoque desta regiao possui uma renda alta. A Favela do
Morro do Papagaio, e 0 um enclave significativo de baixa renda.

DENSIDADE
Media de 119 a 329 hab I ha.

QUARTA ETAPA: PROTOTIPIA
Obs: A proposta preliminar apresentada esta aplicada no mesmo local da passarela aci-

ma estudada. (Av. N.S. do Carmo, Trevo do Belvedere).

Agrega<;:ao de usos multifuncionais (posto-policial e Posto de informa<;:6es e cidadania)

nas extremidades de contato com as cal<;:adas laterais sac fatores de requalifica<;:ao des-

tes tipos de vazios urbanos, convencionalmente deixados abandonados e degradados.

Pontos a destacar na prototipia: 1)Extremidade da favela: posta policial ,2) Extremidade

do Bairro Belvedere: posta PIS da Prefeitura Municipal. 3) semi-autonomia energetica.

Vistas gerais (Vao central em estrutura metalica e apoios, acessos e conteudos multifun-
cionais em concreto armado)



_____I



PONTES DE MADEIRA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DETERMINA9Ao DOS PRINCI-
PAlS METODOS DE RECUPERA9Ao DE SUAS PATOLOGIAS

EQUIPE

Professor:
Eduardo Chahud (Coordenayao; FUMEC/FUNADESP)

Estudantes:
Ana Paula Pedrosa Xavier (FUMEC/FAPEMIG)

Aracelly Moreira Magalhaes (FUMEC)

OBJETIVOS

Os principais objetivos dessa pesquisa foram:

• Levantamento bibliogratico das principais processos de recuperayao de sistemas
construtivos em madeira;

• Determinayao das principais patologias encontradas no sistema construtivo mais co-

mum utilizado nas pontes de madeira do Estado de Minas Gerais;

• Verificayao matematica desse modelo construtivo;

• Determinayao da melhor soluyao para recuperayao das patologias encontradas;

PALAVRAS-CHAVE

Pontes de madeira; sistemas construtivos; patologias.

METODOLOGIA

• Levantamento bibliogratico sobre processos de recuperayao de estruturas de madeira;

• levantamento das principais patologias das pontes estudadas;

• ensaios de determinayao de caracteristicas mecfmicas de tres especies de madeira

nativas;

• determinayao dos principais metodos de recuperayao de sistemas construtivos em

madeira;

• projeto exemplo de uma nova ponte (Ponte da Reserva) utilizando especie alternativa de
madeira.

PRINCIPAlS RESULTADOS

A analise das pontes estudadas, comprovou que as mesmas foram executadas sem

projeto estrutural e/ou executivo. Esse fato ocasionou a principal patologia estrutural:

deformayao excessiva por flexao, proporcionando desconforto ao usuario.

A falta de manutenyao, comprovada pelo levantamento de campo, e 0 nao tratamento

da madeira antes da execuyao, gerou nas pontes, deteriorayao par ataque de fungos e

insetos, em um grau muito superior ao esperado.

Possfveis tratamentos para essas patologias seria 0 gotejamento de produtos qufmicos

nas regi6es atacadas por fungos e/ou insetos e reforyo estrutural nas peyas com defor-
mayao excessiva.

o estagio atual de conservayao das pontes torna sua recuperayao onerosa, e sem 0 grau

de seguranya estrutural adequado. A principal recomendayao desta pesquisa, e a subs-

tituiyao das pontes existentes, por pontes de madeira projetadas utilizando-se madeiras

de reflorestamento. A utilizayao de especies de reflorestamento torna-se altamente atra-

ente devido ao excelente comportamento mecanico e a grande oferta dessas especies

no Estado de Minas Gerais.



SiNTESE DE SISTEMAS DIGITAIS UTILIZANDO DISPOSITIVOS LOGICOS REPROGRA-

MAvEIS E L1NGUAGEM VHDL

EQUIPE

Professor:

Antonio Luiz de Menezes Osse (Coordenac;:ao; FUMEC/FUNADESP).

Estudante:

Charlene Santos Soares (FUMEC/FAPEMIG)

OBJETIVOS

• Desenvolver capacitac;:ao em analise, projeto, simulac;:ao e otimizac;:ao de circuitos di-

gitais para serem implementados em dispositivos 16gicos reprogramaveis, utilizando

programa de auxflio a projetos (CAD).

• Projetar, implementar e testar circuitos digitais com dispositivos 16gicos reprograma-

veis do tipo FPGA, utilizando sistema de desenvolvimento de aplicac;:6es e programa

de auxflio a projetos com entrada de dados atraves de diagramas esquematicos em

conjunto com a linguagem VHDL.

• Preparar material para oferecimento de cursos intemos e de extensao sabre anali-

se, projeto, simulac;:ao, otimizac;:ao, implementac;:ao e testes de circuitos digitais com

dispositivos 16gicos reprogramaveis do tipo FPGA, utilizando sistema de desenvolvi-

menta de aplicac;:6es e programa de auxflio a projetos com entrada de dados atraves

de diagramas esquematicos em conjunto com a Iinguagem VHDL.

• Criar Iinha de pesquisa em Projeto Auxiliado par Computador (CAD) no curso de

Engenharia de Telecomunicac;:6es da FEA-FUMEC, inicialmente visando projeto de

circuitos digitais.

PALAVRAS-CHAVE

Circuitos digitais; dispositivos 16gicos; FPGA; VHDL; CAD.

METODOLOGIA

• Aquisic;:ao do sistema de desenvolvimento de aplicac;:6es Altera DE2, do programa de

auxflio a projetos (CAD) Quartus II e de material bibliogratico sabre analise, projeto,

simulac;:ao, otimizac;:ao, implementac;:ao e testes de circuitos digitais com dispositivos

16gicos reprogramaveis do tipo FPGA.

• Estudo e utilizac;:ao do material adquirido para obter capacitac;:ao em analise, projeto,

simulac;:ao, otimizac;:ao, implementac;:ao e testes de circuitos digitais com dispositivos

16gicos reprogramaveis do tipo FPGA, utilizando a sistema de desenvolvimento DE2

eo programa de auxflio a projetos Quartus II, com entrada de dados atraves de dia-

gramas esquematicos em conjunto com a linguagem VHDL.

• Preparac;:ao de material didatico (tutoriais, metodologias de projeto e circuitos digitais)

para cursos intemos e de extensao sabre analise, projeto, simulac;:ao, otimizac;:ao, im-

plementac;:aoe testes de circuitos digitais com dispositivos 16gicos reprogramaveis

do tipo FPGA, utilizando a sistema de desenvolvimento DE2 e a programa de auxflio

a projetos Quartus II, com entrada de dados atraves de diagramas esquematicos em

conjunto com a Iinguagem VHDL.



PRINCIPAlS RESULTADOS

• Foi obtida eapaeitac;;ao em analise e projeto de eireuitos digitais sequeneiais sfnero-

nos (maquinas de estados finitos) implementados com portas logieas e elementos

de memoria, utilizando metodologia de projeto baseada em diagramas e tabelas de

estados e em minimizac;;ao at raves de mapas e algorftmos.

• Foram estudadas a arquitetura, funeionamento, programac;;ao e aplieac;;oes de dispo-

sitivos logieos reprogramaveis dos tipos CPLD (complex programmable logic devi-

ces) e FPGA (field programmable gate arrays).

• Foi adquirido um sistema de desenvolvimento de aplicac;;oes Altera DE2 constitufdo

por programa de auxflio a projetos (CAD) Quartus II e placa com: dispositivo logico

reprogramavel do tipo FPGA; memorias SDRAM, SRAM e SD; interfaces de entrada e

saida USB, Ethernet, VGA, NTSC/PAL, audio, mouse, teclado, chaves, botoes, LEDs,

mostradores, LCD; osciladores; fonte de alimentac;;ao.

• Foi obtida capacitac;;ao em projeto, simulac;;ao e otimizac;;ao de circuitos digitais im-

plementados com dispositivos logicos reprogramaveis do tipo FPGA, utilizando me-

todologia de projeto baseada no programa de auxflio a projetos Quartus II, com en-

trada de dados atraves de diagramas esquematicos em conjunto com a linguagem

VHDL.

• Foi obtida capacitac;;ao em implementac;;ao e testes de circuitos digitais com disposi-

tivos logicos reprogramaveis do tipo FPGA, utilizando 0 sistema de desenvolvimento

DE2 em conjunto com 0 programa Quartus II.

• Foi escrito um tutorial sobre a utilizac;;ao do programa Quartus II e foram projetados

e implementados circuitos digitais para, junto com outros materiais, serem utilizados

em cursos internos e de extensao sobre analise, projeto, simulac;;ao e otimizac;;ao

de eircuitos digitais sequenciais sfncronos (maquinas de estados finitos) utilizando 0

programa de auxflio a projetos Quartus II, com entrada de dados at raves de diagra-

mas esquematicos em conjunto com a linguagem VHDL, e sobre implementac;;ao e

testes de circuitos digitais com dispositivos logicos reprogramaveis do tipo FPGA,

utilizando 0 sistema de desenvolvimento DE2.



SISTEMAS CONSTRUTIVOS EM MADEIRA LAMINADA COLADA: ESTUDO COMPARATI-
VO COM SEyOES MAClyAS COMERCIAIS

EQUIPE

Professora:
Luciana Nunes de Magalhaes (Coordena<;:ao; FUMEC/FUNADESP)

Estudantes:
Fabricia Ferreira Passos (FUMEC/FAPEMIG)

Paulo Roberto Duarte Luso dos Santos (ProPIC/FUMEC)

OBJETIVOS
Visando contribuir para 0 desenvolvimento de pesquisas que ten ham como objeto de

estudo parametros de projeto do ponto de vista arquitet6nico, este trabalho identifica as

potencialidades da madeira laminada colada de Eucalyptus grand is.

PALAVRAS-CHAVE

Madeira; MLC.

METODOLOGIA

Analise experimental em pe<;:asde madeira laminada colada e analise ret6rica da litera-

tura nacional e internacional

PRINCIPAlS RESULTADOS

Atraves de revisao bibliogratica e analise experimental, pode-se afirmar que a Madeira

Laminada Colada apresenta melhor comportamento mecanico que a madeira serrada e

sua utiliza<;:ao nao apresenta nenhum problema de trabalhabilidade, alem de comporta-

mento mecanico compativel com a necessidade de pe<;as estruturais.



SISTEMAS ESTRUTURAIS RETESADOS: PROJETO E TECNOLOGIA DO SISTEMA

CONSTRUTIVO

EQUIPE

Professor:

Lucio Flavio Nunes Moreira (Coordenayao; FUMEC/FUNADESP)

Estudantes:

Marcelo Alexandre Lacayo de Almeida (ProPIC/FUMEC)

Marden Cicarelli Pinheiro (ProPIC/FUMEC)

OBJETIVOS

o projeto visou contribuir para 0 progresso do estado da arte das estruturas retesadas,

os problemas tecnol6gicos, as metodologias de projeto associadas, sua evoluyao hist6-

rica e a tipificayao de suas manifestay6es.

Este estudo reveste-se de grande interesse pratico.

As estruturas retesadas constituem um dos mais antigos e um dos mais modernos sis-

temas estruturais.

As dificuldades analfticas impostas pelo comportamento nao linear das estruturas e au-

sencia de materiais adequados retardaram 0 uso moderno das estruturas retesadas.

Pensando em todos estes itens, antecipa-se, a intenyao, do emprego deste trabalho no

aprimoramento das disciplinas de p6s-graduayao ligadas ao tema.

PALAVRAS-CHAVE

Tenso-estruturas; membranas; cabos.

METODOLOGIA

A Metodologia utilizada na pesquisa foi: ampla revisao bibliogratica do tema; levanta-

mento das principais caracter[sticas dos materiais utilizados na estruturas retesadas;

estudo dos aspectos arquitet6nicos e tecnol6gicos das estruturas retesadas; estudo dos

aspectos de projeto estrutural das estruturas retesadas;

A nossa pesquisa foi essencialmente bibliografica nao gerando nova metodologia.

PRINCIPAlS RESULTADOS

Depois de uma ampla revisao bibliogratica sobre 0 tema, realizada por um aluno do curso

de Arquitetura e outro de Engenharia Civil foi possivel destacar os principais pontos do

estudo de estruturas retesadas.

Foram destacados:

- Materiais utilizados;

- Principais tipos de ensaio;

- Durabilidade;

- Considerayao sobre 0 projeto;

- Manutenyao.

Como principal resultado foi produzido uma apostila que podera ser usada por alunos

que ten ham interesse na area, e ainda um artigo para ser publicado em algum congresso

sobre 0 tema.



Conclufmos que as tense estruturas constituem uma area do conhecimento que apre-

senta inumeros desafios principal mente porque, devido ao seu relativo pouco uso, ainda

apresenta muitas lacunas que somente poderao ser preenchidas com 0 aprofundamento

de estudos.
Assim, tanto 0 desenvolvimento de novos materiais, quanta 0 aprofundamento e desen-

volvimento de novos metod os de calculos e projeto sac areas que devem ser bastante

pesquisadas para que possam permitir que esta seja uma alternativa real as solu<;6es

tradicionais.



EQUIPE

Professor:
Fabiano Drumond Chaves (CoordenaQao; FUMEC/FUNADESP)

Estudantes:
Fabricio de Freitas Pereira (ProPIC/FUMEC)

Leanar Borges de Castro (ProPIC/FUMEC)

OBJETIVOS
o estudo aqui apresentado realizou um levantamento das possibilidades de se criar um

tunel de vento na FEA-FUMEC, abrindo novos campos para as pesquisas na aerodina-

mica e levando 0 nome da FUMEC como uma referencia nacional na area de ciencias

aeronauticas.

PALAVRAS-CHAVE

Tunel de vento; tunel de agua; aerodinamica; ensaios aerodinamicos; fen6menos aerodi-

namicos; aQao dos ventos; sustentaQao; arrasto.

METODOLOGIA

Aplicou-se, na inicio, resultou no levantamento da bibliografia existente, uma vez realiza-

do todo 0 estudo referente ao que se existe na area, comeQou-se a realizar estudos de

vibraQoes do tunel de vento de seQao aberta onde se verificou que 0 maior empecilho

era a vibraQao atraves de rUldo, iniciando entao os estudos da possibilidade da troca da

para um tunel de seQao fechada.
Portanto durante 0 projeto houve a necessidade de se reduzir 0 ruido gerado pelo vento,

para que 0 mesmo nao prejudicasse as aulas, pois 0 mesmo devia ser levado em conta,

por isso; mudamos 0 projeto, que passou 0 tunel de vento de circuito aberto, onde 0 ar

sai de dentro da sala e e jog ado para fora da sala, para um tunel de vento de circuito

fechado, com isso nao havia fluxo de ar saindo nem entrado no tunel, mas somente um

fluxo em um circuito fechado, dessa forma, a tUnel apresentara a seguintes vantagens:

ReduQao do rUldo para uma faixa aceitavel - isso se deve ao fato de 0 rUldo gerado num

tunel de circuito aberto ser maior que 0 rUlda gerado pelo tunel de seQao fechada, esse

ultimo possui baixo rUldo, dentro do aceitavel podendo ser acionado durante as aulas.

Aumento da gama de testes realizados.
Aumento das velocidades envolvidas no testes

ReduQao do custo de energia, uma vez que voce ja recebe 0 ar em movimento e se eco-

nomiza essa energia.

Aumento da velocidade final possibilitando

Possibilidade, mudando a seQao se teste para uma seQao supers6nica, de teste e visua-

lizaQao de fluxo em regime supers6nico.

A Universidade FUMEC, s6 teve a ganhar com tal mudanQa. Tornando se um dos centros
de estudos aerodinamicos mais avanQados, em questao de laborat6rio, do Brasil.

PRINCIPAlS RESULTADOS

Os estudos ainda continuam e 0 resultados, alem de uma literatura que a aluno pode
recorrer, tem-se:

Tunel de vento de seQaa fechada em circuito fechado (em construQao)



Tunel de vento em seyao aberta em circuito aberto, de pequena escala, para visualizayao

nipida. (em construyao)

Prancha de pelfcula de agua, usado para se visualizar as ondas de choque no regime

supers6nico. (finalizado)

Tunel de agua de particula, para visualizayao de fluxos. (finalizado)

Tunel de agua de estudos de compressibilidade. (finalizado)

Uma vez que a pesquisa continua, os resultados finais serao de muito aprendizado para

os alunos das ciEmcias aeronauticas.



Resumo das Pesquisas'- FEA'
(Outras modalidades)

ARQUITETURA E SUBJETIVIDADE: INTERAc;OES ENTRE 0 HOMEM EO AMBIENTE CI-
VILIZADO
Pesquisa de Iniciayao Cientffica do Nucleo de Projeto de Arquitetura e Urbanismo - NPA,

do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade FUMEC/FEA, concluida em 2002

(disponivel na Biblioteca da FEA, c6digo: 720.1 C335a)

Estudante:
Kelly Dornellas de Castro (FUMEC)

OBJETIVOS

Embora ja existam algumas pesquisas relacionando ambiente e comportamento, de for-

ma geral, as analises ergonomicas e as avaliayoes p6s-ocupayao ainda limitam-se a

abordar os condicionantes ambientais. Entretanto, poderiam encontrar elementos para

o entendimento da adequayao dos ambientes as necessidades e desejos dos usuarios,

implicando em melhoria geral de qualidade. 0 objetivo da pesquisa foi compreender os

aspectos da relayao do ser humane com 0 ambiente construido e reconhecer, entre as

diversas correntes do pensamento arquitetonico presentes no seculo XX, as que privile-

giam as questoes subjetivas deste relacionamento.

PALAVRAS-CHAVE

Arquitetura - aspectos subjetivos; metodologia de projeto; percepyao ambiental; com-

portamento humano.

METODOLOGIA

o trabalho envolveu pesquisa bibliografica, cursos, pesquisas de campo e entrevistas

com profissionais brasileiros das areas da saude, arquitetura (e ensino de arquitetura)

e engenharia. A monografia resultante divide-se em duas partes: as relayoes subjetivas

entre 0 homem e 0 ambiente civilizado - que trata de questoes te6ricas sobre 0 com-

portamento humane e sua interayao com os ambientes construfdos -, e os estudos de

casos que mostram como estas relayoes foram contempladas em certas praticas arqui-

tetonicas.

PRINCIPAlS RESULTADOS

A visao do homem inserido no ecossistema da Terra conduz a conscientizayao de que

as ayoes humanas sobre as organizayoes, 0 meio-ambiente e as pessoas constituem-

se em interayoes, onde seres humanos e ambiente estao vinculados como agentes-

receptores. 0 usuario precisa ser considerado em sua totalidade como ser, pois suas

esferas ffsica, psfquica e emocional sac inseparaveis e igualmente importantes no equa-

cionamento do bem-estar. Tambem os contextos cultural, social, economico, hist6rico,

tecnol6gico, ecol6gico, etc., nao pod em ser estudados senao em conjunto, pois todos

atuam sobre os individuos continuamente. A satisfayao do usuario, quanta a arquitetura,
est a mais calcada em aspectos subjetivos, que objetivos; sendo de grande importancia 0

impacto sobre a psique dos individuos que transitam por seus espayos, mesmo que nao

haja, originalmente, esta intenyao no projeto. Construyoes asceticas,tambem, causam

reayoes emotivas e ffsicas no individuo, justamente pela carencia de estfmulos senso-

riais e significados simb6licos. Quando 0 ambiente construfdo nao incorpora aspectos

simb6licos, ele se "distancia" do ser humano, necessitando de ornamentayao (m6veis,

tapetes, quadros, etc.) para que seja "habitavel" do ponto de vista subjetivo, para que



seja reconhecido como habitat. as projetos que privilegiam a aspecto emocional dos

espac;os sao mais "pr6ximos" do ponto de vista do indivlduo. Eles criam uma relac;ao

afetiva com estas construc;6es, a que fica vislvel no cuidado com que estes espac;os

sao mantidos. A monografia resultante visa proporcionar subsldios para que a ato de

projetar seja realizado com a consciencia da necessidade de incorporac;ao de aspectos

filos6ficos, sociol6gicos, antropol6gicos, entre outros, para que a habitat humano, como

um todo, seja aprazivel a seus habitantes.



CARACTERIZA<;Ao DAS INTERVEN<;OES ANTROPICAS NA BACIA HIDROGRAFICA DO

CORREGO DO NAVIO, BELO HORIZONTE, MG

EQUIPE

Professora:

Renata Felipe Silvino (Coordenayao; FUMEC)

Estudantes:

Patrfcia Pen a Aranha de Castro (FUMEC)

Renata Fernandes Storck Nunes Castro (FUMEC)

OBJETIVOS

o presente trabalho constitui parte dos resultados do projeto ProPIC/FUMEC 2007 que

visa quantificar a qualidade das aguas superficiais do c6rrego do Navio e avaliar os fa-

tores que a influenciam. Este tem por objetivo geral a caracterizayao das intervenyoes

antr6picas na bacia hidrografica do c6rrego do Navio, que possui area de drenagem

total de 4,74 km2 e esta localizada na regiao leste de Belo Horizonte, no baixo Ribeirao

Arrudas.

PALAVRAS-CHAVE

Bacia hidrografica; intervenyoes antr6picas; analise ambiental.

METODOLOGIA

A metodologia foi baseada na coleta e analise de dados secundarios (mapas, cartas

cartograficas, imagens de satelite e estudos realizados na area em questao), registro

fotognifico e entrevistas a populayao local.

PRINCIPAlS RESULTADOS

As nascentes do c6rrego do Navio estao localizadas nas areas de preservayao ambiental

da Fundayao Benjamim Guimaraes e do Parque Estadual da Mata da Baleia, que est13.o

integradas ao Tombamento da Serra do Curral e a Area de Protey13.oAmbiental Sui da Re-

gi13.oMetropolitana de Belo Horizonte. A jusante desta area observa-se um intenso pro-

cesso de urbanizay13.oda bacia. A bacia do c6rrego do Navio possui predominantemente

as seguintes tipologias vegetacionais: Floresta Estacional Semidecidual, remanescentes

florestais nos fundos de vale; e Campo Cerrado, em areas acima da meia encosta. Em

relay13.oas questoes fisicas destaca-se a insery13.oda bacia na unidade geomorfol6gica

do Quadrilatero Ferrifero, com tipos pedol6gicos associados as rochas e a cobertura

Quaternaria. A bacia apresenta dominie climatico tropical de altitudes elevadas caracte-

rizado por invernos secos e veroes chuvosos. A partir dos levantamentos e das analises

elaboradas, constatou-se os problemas mais significativos da bacia hidrografica do c6r-

rego do Navio. As regioes adjacentes a cabeceira da bacia, area de preservay13.Oambien-

tal, apresentam elevada expans13.o urbana e uma mineray13.o desativada sem nenhuma

reCUperay13.Oda area degradada. Nas encostas das areas de preseivay13.o observa-se

uma grande quantidade de trilhas, processos erosivos e degraday13.o da vegetay13.o pela

retirada de madeira. Ja a area da mineray13.oe especial mente preocupante devido aos

danos que 0 processo erosive e 0 carreamento de sedimentos pela agua das chuvas

pod em causar as nascentes e ao c6rrego. Na regi13.ode medio e baixo curso observou-



se impermeabilizayao do solo, assoreamento e poluiyao hfdrica oriunda dos esgotos

lanyados in natura e disposiyao de resfduos urbanos no c6rrego. 0 trabalho pretende

contribuir, atraves do desenvolvimento de estudos, para uma polftica de gestao e de

ayoes ambientais em prol da bacia hidrografica do Navio, subsidiando as associayoes

comunitarias e Organizayoes Nao Governamentais locais.



Estudante:
Kelly Dornellas de Castro (FUMEC)

OBJETIVOS

Conscientizar que construir e remodelar edificat;:oes e assentamentos saudaveis e sus-

tentaveis precisam ser objetivos dos profissionais do set or, esclarecendo a populat;:ao

dos riscos e solut;:oes para a garantia da qualidade das habitat;:6es.

PALAVRAS-CHAVE
Sustentabilidade; certificat;:ao.

METODOLOGIA

Revisao bibliografica.

PRINCIPAlS RESULTADOS

Segundo a Organizat;:ao Mundial de Saude, 30% dos edificios apresentam alto nivel de

contaminat;:ao interior. Em 1982, reconheceu a "Sindrome do Edificio Doente", quan-

do comprovou-se que a contaminat;:ao do ar interno de um hotel, na FiladelfialEUA, foi

responsavel por 182 casos de pneumonia e pel a morte de 29 pessoas. Um edificio est a

"doente" quando 20% dos ocupantes apresentam sintomas (irritat;:ao dos olhos, nariz,

pele e garganta, dores de cabet;:a, falta de concentrat;:ao, anomalias psicol6gicas e ou-

tros) e ocorre elevat;:ao do absenteismo e redut;:ao na produtividade do trabalhador. No

Brasil, repercutiu, em 1998, ap6s 0 falecimento do Ministro Sergio Motta, cujas causas,

conforme os medicos, eram exposit;:ao a ambientes polurdos e contaminat;:ao por bacte-

rias instaladas em ar-condicionado. Por isto, a Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria

aprovou um Regulamento, nao coercitivo, para garantir a qualidade do ar de interiores

climatizados.

Alem das quest6es de saude, 0 mercado da construt;:ao e responsavel pelo consumo de

40% dos recursos naturais, 34% do consumo de agua e 55% do consumo de madeira,

e, ainda, gera 67% da massa total de residuos s61idos urbanos. 0 US Green Building

Council, EUA, e responsavel pela certificat;:ao LEED (Leadership in Energy and Environ-

mental Design), cujo objetivo e dar visibilidade; uma vez que, a sustentabilidade dos em-

preendimentos alavanca as vendas e fortalece 0 marketing institucional. Formaram-se

conselhos de certificat;:ao, atraves do World Green Building Council, do qual participam:

Australia, Canada, India, Japao, Mexico, Taiwan, EUA, Emirados Arabes e estao em pro-

cesso 0 Brasil e outros.

A Biologia da Construt;:ao define principios para edificat;:6es saudaveis, sendo aplica-

vel no remodelamento de construt;:6es existentes. Atraves de metodos padronizados

pete Standard of Baubiologie Methods of Testing 2003, desenvolvido pelo Institute fOr
Baubiologie und Okologie, Alemanha, sac avaliados fatores de risco em edificat;:oes e

terrenos, baseados nos padr6es de saude de diversos parses. Sao as unicas normas de

habitat;:6es saudaveis, cujo objetivo e prover um protocolo profissional;'determinando as

anomalias quanta a radiat;:ao eletromagnetica, toxinas e c1imatizat;:ao interior, e fungos,

bacterias e alergenos. Sao vinculadas: International Institute for Bau-Biologie & Ecology -

IBE, EUNCanada; Institut Fram;;ais de Baubiologie et d'Ec610gie, Frant;:a; e Associazione

Nazionale di Architettura Bioecologica, Italia, que certifica construt;:6es e mobiliario e tem



filial brasileira. Todavia, padr6es estrangeiros geram elitiza<;:ao e consequente incremento

da discrepancia s6cio-econ6mica. Por isso, e objetivo do Instituto Brasileiro de Geobio-

logia e Biologia da Constru<;:ao, que firmou acordo de apoio com 0 IBE e a Associaci6n

de Estudios Geobio/6gicos, Espanha, a institui<;:ao de criterios de avalia<;:ao e certifica-

yao, levando-se em considerayao todos os aspectos de um habitat saudavel, ecol6gico

e sustentavel, mas referendados na realidade s6cio-econ6mica e cultural brasileira, res-

peitando e resgatando valores e praticas locais.



Resumo das Pesquisas ~Jnterclisciplinares
FACE - FCH - FCS - FEA
(Projetos de Pesquisa Interdisciplinares/PIP)

A INFLUENCIA DA TEORIA DOS PROSPECTOS EM COMPORTAMENTOS RELACIONA-
DOS A. DECISAo DE COMPRA DE PAPEIS INDICE BRASIL BOVESPA I BNDES.

EQUIPE

Professores:
Jersone Tasso Moreira Silva (Coordena<;:ao; FUMEC)

Luiz Antonio Antunes Teixeira (FUMEC)

Estudantes:
Patrfcia de Paiva Franco Barbosa (ProPIC/FUMEC)

Fabio Kinsch dos Santos Pereira (ProPIC/FUMEC)

OBJETIVOS

o estudo de como os indivfduos tem side afetados pelo uso da informa<;:ao no processo

decis6rio antes e depoisda compra do produto tem side objeto de um crescente inte-

resse no meio academico. Pesquisas tem mostrado que 0 consumidor e risco averse

quando as alternativas estao expostas positivamente e descritas em term os de beneff-

cios, e propensos ao risco quando as op<;:oessac colocadas negativamente e discutidas

em termos de perdas de beneficios. 0 message framing tem side operacionalizado de

duas maneiras, sendo a primeira focando nos atributos positivos do produto ou nos be-

neffcios ganhos com 0 usa do produto. A segunda maneira procura focar nos atributos

negativos do produto ou nos beneffcios perdidos em nao se usar 0 produto. Analisar 0

comportamento de compra de Papeis fndice Bovespa do investidor pelo aspecto das

mudan<;:as no valor de sua riqueza financeira. Especificamente procurou-se: Determinar

as caracterfsticas do investidor frente variabilidade de risco; Analisar a volatilidade do

retorno das a<;:oes;Analisar as implica<;:oes da Teoria dos Prospectos na determina<;:ao

da escolha dos investidores em a<;:oesoferecidas pelo BNDES, os Papeis fndice Brasil

Bovespa (PIBB); Descrever uma metodologia que facilite a tomada de decisao no mer-

cado de capitais.

PALAVRAS-CHAVE

Risco; processo de tomada de decisao; lan<;:amento de novos produtos.

METODOLOGIA
A pesquisa caracteriza-se como explorat6ria. No aspecto da abordagem do problema, 0

trabalho desenvolver-se-a em duas fases: uma qualitativa explorat6ria e outra quantitati-

va descritiva. Os procedimentos tecnicos formam um paine I de especialista para identifi-

carem as principais questoes a serem abordadas no questionario e 0 levantamento (sur-

vey). A teoria a ser utilizada no estudo e a Teoria dos Prospectos (Prospects Theory) cujos

desenvolvedores foram Kahneman & Tversky (1979, 1982) e Tversky & Kahneman (1981).

Utilizar-se-a 0 software E-Views for Windows para analise quantitativa. A pesquisa pro-

posta possibilitou a estrutura<;:ao de um projeto de disserta<;:ao de mestrado intitulado:

"A Influencia da Teoria dos Prospectos em Comportamentos Relacionados a Decisao de

Compra de Papeis indice Brasil Bovespa I BNDES". 0 estudo analisa parcialmente as

implica<;:oes da Teoria dos Prospectos na determina<;:ao da escolha dbs investidores em

a<;:oesde mercado de capitais. Mais especificamente, na compra da nova modalidade de

papeis oferecidos pelo BNDES, os Papeis fndice Brasil Bovespa (PIBB). PIBB, lan<;:ado

em 2004.



PRINCIPAlS RESULTADOS

o presente estudo, apesar de nao estar conclufdo, conseguiu gerar um melhor enten-

dimento a respeito das relagoes entre a Teoria dos Prospectos e 0 comportamento do

investidor brasileiro frente a uma nova modalidade de aplicagoes financeiras. 0 entendi-

mento do comportamento do investidor quanta ao mesmo ser mais ou menos sensivel

a redugoes de sua riqueza do que a aumentos (aversao a perdas) sera importante para a

analise e sucesso da nova modalidade de papeis langados pelo BNDES.



COMPETENCIAS LEGISLATIVAS E MATERIAlS NO CONTEXTO DO PACTO FEDERATIVO
BRASILEIRO

EQUIPE

Professores:
Jose Alfedro Baracho Junior (Coordenac;:ao; FUMEC)

Eduardo Martins de Lima (FUMEC/FUNADESP)

Estudantes:
Ana Carolina Alves Vilac;:a(ProPIC/FUMEC)

Marina Dayrell Brasil de lima (FUMEC/FAPEMIG)

OBJETIVOS

Objetivo geral:
Desenvolver um estudo crftico sobre as competencias legislativas no paradigma do Es-

tado Democratico de Direito, especial mente no que diz respeito a atribuic;:ao de poderes

legislativos aos entes federativos estaduais brasileiros.

Objetivos especfficos:
1) ldentificar as principais teorias, considerando a literatura especializada nacional e

estrangeira, que discutem a atribuic;:ao de competencias legislativas nos contextos

federativos.

2) Analisar a Constituic;:ao Federal e Constituic;:6es Estaduais do Brasil, bem como le-

gislac;:ao ordinaria e complementar estabelecendo as competencias legislativas da

Uniao, Estados e Distrito Federal e Municfpios.

3) Analisar a doutrina e a jurisprudencia do Supremo Tribunal Federal sobre as ac;:6es

diretas de inconstitucionalidade questionando as competencias legislativas federais

e estaduais.

4) Refletir sobre possibilidades de aprimoramento das normas jurfdicas federais e esta-

duais que norteiam e disciplinam as competencias legislativas dos entes federados

brasileiros.

PALAVRAS-CHAVE

Constituic;:ao; federac;:ao; competencias legislativas e materiais.

METODOLOGIA

Os dados que se constituem em objetos de analise da pesquisa sac quanta a sua nature-

za: dados primarios, dentre os quais se destacam a jurisprudencia do Supremo Tribunal

Federal, as Ac;:6es Diretas de lnconstitucionalidade (ADins), os respectivos julgamentos

do Poder Judiciario e os impactos sociais gerados; e, dados secundarios, que envolve-

rao especial mente as principais obras produzidas por doutrinadores brasileiros e estran-

geiros que analisam a mesma questao objeto do presente estudo.

Considerando, assim, 0 carater eminentemente te6rico-pratico e interdisciplinar da pes-

quisa, importa referir, por fim, que a analise de conteudo sera tanto 0 procedimento de

analise dos referidos dados, quanta a estrategia metodol6gica geral dainvestigac;:ao.

Decis6es proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em relac;:ao a temas centrais para a

organizac;:ao federativa, tais como aquelas relativas a Lei Complementar n° 101 (Lei de

Responsabilidade Fiscal) demonstra a escassez de temas hoje objeto da atuac;:ao legis-
lativa dos Estados.



A pesquisa em andamento trabalha as seguintes dimensoes: a estrutura fornecida pel a

Constitui9ao, 0 funcionamento de tal estrutura em fun9ao do jogo politico entre Uniao e

Estados, 0 universe legislativo estadual e a posi9ao do Supremo Tribunal Federal que,

em boa medida, tem contribufdo para a consolida9ao de uma federa9ao centralizada.

PRINCIPAlS RESULTADOS

o presente trabalho tem como referencia 0 estatuto jurfdico do atual Estado Democratico

de Direito brasileiro e pretende-se refletir sobre os limites impostos aos Estados em ter-

mos do estabelecimento de competencias legislativas e materiais no contexto do pacta

federativo nacional. A Constitui9ao de 1988 articula a reparti9ao de competencias entre

Uniao e Estados de forma conjugada, estabelecendo competencias exclusivas e privati-

vas, alem das comuns e concorrentes. No sistema atual de reparti9ao de competencias,

destacam-se os artigos 21 e 22 (competencias materiais e legislativas exclusivas e priva-

tivas da Uniao); artigo 25 (competencia residual dos Estados); artigos 23 (competencias

materiais comuns da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal) e 24 (competencias legis-

lativas concorrentes da Uniao, dos Estados e do Distrito Federal); artigo 150 e seguintes

(competencias dos entes federativos em materia tributaria). 0 desenho atual da repar-

ti9ao de competencias reduz a importancia dos legislativos estaduais, que acabam por

ter sua atividade preponderantemente voltada para 0 controle da Administra9ao Publica

estadual, pouco atuando em rela9ao a cria9ao de direitos dos cidadaos ou as formas

de exercfcio de direitos fundamentais. Ao buscarem legislar alem de suas prerrogativas,

encontram obstaculos no proprio Legislativo (via pareceres de inconstitucionalidade das

comissoes tecnicas), no Executivo (via veto do Governador) e/ou no STF (via A90es Di-

retas de Inconstitucionalidade).



EQUIPE

Professores:
Gustavo Quiroga Souki (Coordenac;:ao; FUMEC)

Cid Gonc;:alves Filho (FUMEC)

Estudantes:
Angelica Pereira de Assis Duarte (ProPIC/FUMEC)

Fernanda Elisa Jesus Silva (FUMEC/FAPEMIG)

OBJETIVOS

Desenvolver e validar uma metodologia de calculo do fndice de Atratividade (IA) de em-

presas concorrentes no mercado de idiomas. Mais especificamente, buscou-se:

a) Levantar os atributos importantes na decisao por cursos de idiomas;

b) Identificar os cursos de idiomas lembrados pel os prospects (Top of mind e conjunto

evocado);

c) Levantar 0 conhecimento sobre cursos de idiomas;

d) Verificar a import€mcia dos fatores considerados na decisao por cursos de idiomas;

e) Avaliar a imagem que os prospects tem dos principais cursos de idiomas;

1) Desenvolver e testar uma metodologia de calculo do IA;

g) Avaliar os fatores que exercem impacto sobre 0 IA dos cursos de idiomas

concorrentes.

PALAVRAS-CHAVE

Marketing de servic;:os; atratividade; educac;:ao.

METODOLOGIA

A pesquisa foi dividida em duas fases, sendo a primeira qualitativa (explorat6ria) e a se-

gunda quantitativa (descritiva). Na fase qualitativa foram realizadas 40 entrevistas pesso-

ais com prospects de Belo Horizonte. Os participantes foram escolhidos por convenien-

cia e as entrevistas foram realizadas pessoalmente e analisadas por meio da tecnica de

analise de conteudo. As variaveis levantadas foram incluidas nos questionarios utilizados

na 2a fase da pesquisa. Na segunda fase foi realizado um levantamento do tipo survey, no

qual 514 prospects foram entrevistados pessoalmente, com 0 auxflio de um questionario

estruturado com quest6es fechadas.

PRINCIPAlS RESULTADOS

Os fatores considerados importantes na escolha de cursos de idiomas sac: Qualidade

dos servic;:os, Marca e tradic;:ao, Intercambio internacional, Rapidez no aprendizado, Loca-

lizac;:aoe comodidade, Professores (Qualidade tecnica), Metodologia (Atividades extras),

Infra-estrutura, Prec;:o, Metodologia (Enfoque pratico), Professores (Responsabilidade),
Flexibilidade de horarios e Endosso social. Dentre eles, a qualidade tecnica e a respon-

sabilidade dos professores, alem da qualidade dos servic;:os e a flexibilidade de horarios

foram os que apresentaram nfveis mais elevados de importancia. 0 curso mais lembrado

foi 0 Number One, com 24,8% das citac;:6es. Todavia, a Cultura Inglesa (20,0%), 0 CCM

(19,0%),0 Fisk (13,0%), 0 Luzianna Lanna (7,8%),0 MAl (6,6%), 0 Wizard (4,4%), olc-

beu (2,6%) e 0 UpTime (1,8%) tambem foram mencionados, fazendo parte do conjunto



evocado. No que se refere ao conhecimento que eles apresentam sobre os cursos de

idiomas, verificou-se que 0 Number One e 0 mais conhecido, refletindo positivamente

sobre 0 seu IA e sobre as preferencias dos entrevistados. Dentre os fatores que exercem

impactos mais elevados sobre 0 IA destacam-se a qualidade tecnica dos professores, a

qualidade dos servi<;;os, a flexibilidade de horarios e os pre<;;os.Como implica<;;6es prati-

cas, foram obtidas informa<;;6es uteis para a elabora<;;ao de estrategias de empresas que

atuam nesse setor. Alem disso, como contribui<;;ao para a teoria, desenvolveu-se uma

metodologia de calculo da atratividade de empresas, 0 que e fundamental para 0 incre-

mento da competitividade de organiza<;;6es que atuam em diversos mercados. Acredita-

se que apesar dessa metodologia ter side desenvolvida especificamente para cursos de

idiomas, e possivel, adapta-Ia para outros niveis de ensino e setores empresariais.



EFEITO DO NIVEL DE CAPACIDADE FISICA SOBRE OS PARAMETROS BIOQUIMICOS,
METABOLICOS, CARDIOVASCULARES E SOBRE 0 TEMPO DE EXERCICIO, EM INDIVI-
DUOS SUBMETIDOS AO EXERCICIO FISICO ACIMA DO LIMITE DE LACTATO.

EOUIPE

Professores:
Ary Gomes Filho (Coordenac;:ao; FUMEC/FUNADESP)

Andrezza Vilac;:aBelo (FUMEC/FUNADESP)

Silvia Regina da Silveira Neves (FUMEC)

Mariana Gontijo Ramos (FUMEC)

Estudantes:
Bruno Oueiroz Caetano (ProPIC/FUMEC)

Mauro Geraldi Rodrigues (ProPIC/FUMEC)

Pedro Henrique Alves Barreiro (ProPIC/FUMEC)

Willian Douglas Tadeu Barbosa (ProPIC/FUMEC)

OBJETIVOS

Observar se indivfduos com diferentes nfveis de capacidade aerobia apresentam altera-

c;:6esde perfilleucocitario e parametros cardiovasculares.

PALAVRAS-CHAVE

Capacidade aerobica; sistema imunologico; corac;:ao.

METODOLOGIA

Voluntarios treinados (1), fisicamente ativos (FA) e sedentarios (NT) do sexo masculino

(25 ± 2,7 anos), tiveram 0 sangue coletado durante 0 repouso, pela veia antecubital,

para a realizac;:ao da contagem total e diferencial de leucocitos, atraves de contador de

celulas. Em seguida foram submetidos a ecocardiografia para determinac;:ao dos para-

metros morfologicos e funcionais do corac;:ao. A capacidade aerobia maxima (V02max)

dos voluntarios foi determinada atraves de teste com consumo direto de oxigemio, para

confirmac;:ao do nfvel de condicionamento fisico. Analise estatfstica: analise de variancia

One way, seguido do pos-teste Newman-Keuls, *p < 0,05.



Parametros Sedentarios
Fisicamente

Treinados
ativos

Frequencia cardfaca (BPM)
83 ± 3,5 74 ±5,3 58 ± 3,5 *

n=7 n=7 n=7

Massa ventrfculo esquerdo (g)
123,4±7,1 136,0 ± 14,2 209,3 ± 14,7 *

n=7 n=6 n=7

fndice de massa VE (g/m2)
66,28 ± 3,3 75,70 ± 6,6 122,7 ± 9,9 *

n=6 n=7 n=7

Diametro atrio esquerdo (mm)
34,29 ± 0,9 33,25 ± 1,2 38,71 ± 3,0

n=7 n=8 n=7

Volume sistolico (mL)
71,63 ± 2,9 69,29 ± 5,1 88,86 ± 7,9

n=8 n=7 n=7

Volume diastolico final (mL)
106,3 ± 3,0 104,9 ± 9,8 133,7 ± 8,9 *

n=8 n=7 n=7

Analise de variancia One way, seguido do pos-teste Newman-Keuls. * p < 0,05 vs. demais

grupos.

Sedentarios Fisicamente TreinadosPara metros (mm3)
(n = 7) ativos (n = 6)(n = 7)

Leucocitos totais 7.329 ± 0,40 5.971 ± 0,38 * 5.267 ± 0,35 *

Neutrofilos segmentados 4.373 ± 329,5 3.144 ± 250,6 * 2.684 ± 329,5 *

Monocitos 494 ± 63,7 511 ± 49,8 329 ± 30,8

Eosinofilos 133 ± 14,8 157 ± 71,40 196 ± 46,4

Linfocitos 2.149 ± 196,8 2.092 ± 293,2 1.967± 210,2

Hemacias 5.019 ± 181,9 5.341 ± 84,3 4.870 ± 179

Hemoglobina 15,7 ± 0,2 15,4 ± 0,4 14,9 ± 0,3

Plaquetas 238,6 ± 26,1 231,6 ± 15 255,3 ± 15

Analise de variancia One way, seguido do pos-teste Newman-Keuls. * p < 0,05 vs. grupo se-

dentario.



A INCIDENCIA DA PSICOSE NOS ADOLESCENTES EM CONFUTO COM A LEI COM ME-

DIDA SOCIO-EDUCATIVA DE INTERNA<.;:Ao.

EQUIPE
Professores:

Lucia Grossi dos Santos (Coordena<;:ao; FUMEC/FUNADESP)

Jacques Akerman (FUMEC/FUNADESP)

Estudantes:

Dulcineia Alves dos Santos (ProPIC/FUMEC)

Ugia Rispoli D'Agostini (ProPIC/FUMEC)
Maria Aparecida de Oliveira Andrade Araujo (ProPIC/FUMEC)

Patricia Carvalhaes Coutinho (ProPIC/FUMEC)

leda Monteiro (Voluntaria; FUMEC)

PALAVRAS-CHAVE

Psicose; adolescente; lei; estudo c1inico.

OBJETIVOS
Realizar estudos de caso de adolescentes em que haja indfcios de estrutura psic6tica,

Analisar 0 discurso de materias jornalfsticas sobre 0 cometimento de atos infracionais

por adolescentes.

METODOLOGIA

No eixo da Comunica<;:ao foi realizada a analise de materias jornalfsticas no sentido de

identificar as matrizes discursivas na rela<;:aoentre 0 ate infracional e a midia a partir do

material cedido pela organiza<;:ao nao-governamental "Oficina de Imagens" que faz pes-

quisa diaria em jornais impressos de seis municfpios de Minas Gerais sobre 0 tratamento

que e dado por estes vefculos as crian<;:as e adolescentes.
No eixo da Psicologia, utilizamos a metodologia qualitativa de estudo de casos. Depois

de selecionados os casos, fizemos reuni6es c1fnicas com os tecnicos dos Centros de

Interna<;:ao e do Judiciario e consultamos as pastas. Produzimos um primeiro estudo,

sistematizando os dados e propondo algumas hip6teses clinicas. Finalmente, voltamos

a nos reunir com os tecnicos para fazer discuss6es clinicas dos casos e deste modo

avan<;:arem certos pontos, retificar outros e produzir um estudo final.

PRINCIPAlS RESULTADOS
No que concerne ao discurso da mfdia, ap6s a analise de cerca 190 materias, percebe-se

uma descri<;:ao dos fatos sem preocupa<;:ao de questiona-Ios. Muito raramente aparece

uma fala do jovem pobre e infrator, em geral uma frase que demonstra a "desumanidade"

do sujeito. Na verdade a mfdia parece evitar a discussao sobre a aplica<;:ao de medidas
s6cio-educativas, alem de ignorar 0 sujeito infrator como sujeito hist6rico. 0 descaso

com essa realidade dos jovens infratores produz certos mitos na sociedade, estimulando

discursos como 0 da diminui<;:ao da idade penal e legitima<;:ao da pena de morte.

No eixo da Psicologia, foram escolhidos dois casos emblematicos· com hip6tese ou

diagn6stico de psicose. Num dos casos estudados, havia indfcios claros de psicose

com presen<;:a de fen6menos alucinat6rios e corporais e nosso interesse se voltou para

a questao do tratamento. Houve extrema dificuldade deste adolescente em cumprir a

medida de interna<;:ao, pois se apresentava desestabilizado com sintomas c1aros de uma



psicose em surto. No estudo deste caso acompanhamos alguns impasses no tratamento

deste sujeito psicotico que, considerado como "ser em desenvolvimento" pelo ECA, tem

sua estrutura psiquica colocada em segundo plano diante das quest6es institucionais,

evidenciando a inadequac;;ao da privac;;ao de liberdade enquanto dispositivo socio-edu-

cativo para os adolescentes psicoticos.

No outro caso escolhido a questao que se levantava era a da duvida diagnostica e da

dificuldade de promover 0 cumprimento da medida para um adolescente que parece nao

reconhecer a lei. A duvida se colocava entre uma perversao e uma psicose nao desen-

cadeada. A equipe que atende 0 adolescente queixa-se muito do seu comportamento

"cfnico e manipulador" e do fato de usar sua capacidade intelectual para liderar rebeli-

6es e desafiar a autoridade. 0 estudo, pelas proprias caracterfsticas do caso, nao pode

concluir sobre 0 diagnostico, mas constatou uma pobreza sobre dados subjetivos deste

sujeito que est a ha mais de seis anos no circuito da privac;;ao de liberdade. Identifica-se

assim a necessidade da construc;;ao do caso clfnico como ferramenta para 0 manejo dos

casos, seja no proprio Centro de Internac;;ao ou na rede externa de Saude Mental.



OBTEN<;:AO DE NORMAS PARA APLlCA<;:AO DO TESTE DE APRENDIZAGEM AUDITI-

VO-VERBAL DE REV (RAVLn PARA ADULTOS BRASILEIROS

EQUIPE

Professores:

Joao Vinicius Salgado (Coordenayao; FUMEC/FUNADESP)

Leandro Fernandes Malloy-Diniz (FUMEC/FUNADESP)

Estudantes:

Suzana da Silva Costa Abrantes (FUMEC/FAPEMIG)

Djeane Marcelly Ugoline Alves de Castro Freitas (ProPIC/FUMEC)

Juliana Oliveira de Andrade (ProPIC/FUMEC)
Wanderlane Guimaraes de Sousa (Voluntaria; FUMEC)

OBJETIVOS
o RAVLT e um teste de aprendizagem e mem6ria que utiliza listas de palavras. Em sua

atual versao brasileira foi feita traduyao direta da lista original no idioma ingles, sem

considerar a quantidade de sflabas de cada palavra nem a frequencia de palavras no

idioma. Considerando estes aspectos, 0 presente trabalho objetivou desenvolver nova
versao brasileira do RAVLT e obter dados normativos para sua interpretayao em sujeitos

adultos do nosso meio.

PALAVRAS-CHAVE

Mem6ria; aprendizagem; normas; RAVLT; testes neuropsicol6gicos.

METODOLOGIA
o RAVLT consiste de 15 substantivos (Iista A) que sac lidos em voz alta para 0 exam i-

nando (com um intervalo de 1 segundo entre as palavras) por cinco vezes consecutivas,

cada uma delas seguida por um teste de lembranya (A1-A5). Depois da quinta leitura,

uma lista de interferencia, tambem com 15 palavras (Iista B), e apresentada sendo segui-

da de um teste de lembranya da mesma (B1). Imediatamente ap6s, pede-se ao paciente

que recorde as palavras da Iista A (A6). Depois de um intervalo de 20 minutos, cada

sujeito e convidado novamente a se lembrar das palavras da lista A (A7). Finalmente,

testa-se a mem6ria de reconhecimento (rec), apresentando-se oral mente ou por escrito

(dependendo da capacidade de leitura do examinando), uma lista de 50 palavras que

contem todos os itens das listas A e Be 20 palavras que sac fonetica ou semanticamente

semelhantes aquelas das listas A e B. A nova versao brasileira do RAVLT foi desenvolvida

com lista de substantivos concretos, dissflabos e de alta freqOencia no idioma portugues

praticado no Brasil. Foram avaliados 288 sujeitos de ambos os sexos, alocados em 09

grupos de acordo com a faixa etaria (18-19 anos; 20-24; 25-29; 30-34; 35-39; 40-44;

45-49; 50-54; 55-60 anos). 0 teste Matrizes Progressivas de Raven foi utilizado para

exclusao de pessoas com nivel intelectual inferior a media etaria.

PRINCIPAlS RESULTADOS

As medias (± desvio-padrao) obtidas nas variaveis do RAVLT foram: At = 6,4±1 ,7; A2 =

9,0±2,1; A3 = 10,7±2, 1; A4 = 11 ,8±2, 1; A5 = 12,7±1 ,9; A6 = 11,5±2,2; A7= 11, 1±2,0; B1

= 5,6± 1,4; rec = 13,1 ± 1,9. Estes valores sac semelhantes aos encontrados para a versao
inglesa do teste, em faixas etarias similares. 0 fator grupo etario teve efeito significativo

em A1, A7, B1 e rec. Nessas variaveis, os grupos de idade mais avanyada mostraram de-



sempenho pior que os mais jovens. As mulheres tiveram desempenho significativamente

melhor na variavel A6. Nas demais nao ha diferenc;a significativa entre generos, nem inte-

rac;ao entre genera e idade. Os resultados sugerem que a adaptac;ao foi adequada e que

os dados poderao ser utilizados com seguranc;a para aferir a capacidade de memoria de

adultos brasileiras de faixa etaria e nivel educacional similar.



EQUIPE
Professores:

Luiz Claudio Vieira de Oliveira (Coordena<;:ao; FUMEC/FUNADESP)
Magda Lucia Chamon (FUMEC)
Fernando Gonzaga Jayme (UFMG)
Estudantes:

Virginia Silame Maranhao Lima (FUMEC/FAPEMIG)
Alexandre de Lima e Silva (ProPIC/FUMEC)

OBJETIVOS
Objetivo geral:

refletir sobre as origens do discurso juridico, suas caracterfsticas e formas de manifes-
ta<;:aocontemporaneas, a luz das teorias hermeneuticas e da Analise do Discurso, para
mostrar que seu emprego representa a manifesta<;:ao de um poder em nossa socieda-
de.

Objetivos especfficos:

1) Identificar as fontes e processos de constitui<;:ao do discurso juridico;
2) Elaborar um quadro das analises do discurso juridico, feitas a partir de instrumental

tea rico da hermeneutica e da analise do discurso;
3) Identificar as caracteristicas do discurso jurfdico a luz das teorias estudadas;
4) Analisar 0 emprego dessas caracterfsticas nas monografias analisadas;
5) Identificar as manifesta<;:6es extern as e formais do discurso juridico nas monografias

analisadas;

PALAVRAS-CHAVE
Discurso juridico; ideologia; hermeneutica; retorica; analise do discurso.

METODOLOGIA
a) Leitura do instrumental teorico sobre analise do discurso, hermeneutica e retorica.
b) Levantamento do corpus para analise - documentos jurfdicos (acordaos) e monogra-

fias.
c) Leitura e analise do corpus, com aplica<;:ao de categorias oriundas da analise do

discurso.
d) Interrela<;:ao das teorias da analise do discurso com teorias sobre hermeneutica e

retorica.

PRINCIPAlS RESULTADOS
a) 0 discurso jurfdico so pode ser analisado e discutido em uma perspectiva transdis-

ciplinar, incluindo a Analise de Conteudo, a Analise do Discurso, a Analise Crftica do
Discurso, a Semiotica Juridica, a Hermeneutica, a Filosofia e a Epistemologia.

b) 0 discurso juridico apresenta uma contamina<;:ao ideologica e e utilizado como uma
forma de exercfcio de poder.

c) A dimensao ideologica do discurso jurfdico passa por Aparelhos Ideologicos de Es-
tado (Althusser), como 0 Aparelho Juridico e 0 Aparelho Escolar, que se complemen-
tam.

d) 0 processo de produ<;:ao e 0 processo de interpreta<;:ao do discurso jurfdico, por
meio desses dois Aparelhos, baseiam-se na repeti<;:ao de formulas e estereotipos.

e) 0 discurso jurfdico e um discurso conservador e ritualistico.



ORIENTA<;AO ESTRATEGICA, AMBIENTE E COMPETITIVIDADE E SUAS RELA<;6ES
COM 0 DESEMPENHO DA FIRMA: UM ESTUDO EM EMPRESAS DE SETORES DE ECO-

NOMIA DE MERCADO.

EQUIPE

Professores:
Carlos Alberto Gonyalves, (Coordenayao; FUMEC)

Luiz Antonio Antunes Teixeira (FUMEC)

Gustavo Quiroga Souki (FUMEC)

Daniel Jardim Pardini (FUMEC)
Cid Gonc;;alves Filho (FUMEC)

Estudantes:
Anna Carolina de Assis Maciel (ProPIC/FUMEC)

Luiz Henrique Bahia Lucciola (ProPIC/FUMEC)

Erica Leonor Leroy Diniz (Voluntaria; FUMEC)

Marflia Ceolim Correa (Voluntaria; FUMEC)

Cleber Jovino da Silva (Voluntario; FUMEC)

OBJETIVOS

Contribuir para um melhor entendimento dos construtos que, nas dimens6es Ambiente

Competitivo, Orientac;;ao Estrategica e Competitividade, influenciam no desempenho de

empresas atuantes em ambiente de economia de mercado.

PALAVRAS-CHAVE

Competitividade; desempenho; setor automotivo.

METODOLOGIA
o questionario foi elaborado ap6s realizac;;ao das entrevistas para coleta de informay6es

que embasaram seus indicadores e pre-teste para correc;;6es e dimensionamento da

amostra.
Realizac;;ao do survey identificando as revendas de vefculos da grande BH.

PRINCIPAlS RESULTADOS

Para avaliar a validade dos modelos nomol6gicos, empregou-se a modelagem de equa-

c;;6esestruturais.

Considerando a amostra relativamente pequena para testar as modelos estruturais bus-

cou-se reduzi-Ias a conjuntos de variaveis observadas calculando a media dos indicado-

res validos segundo procedimento de validade convergente.

Foram testados dois modelos concebidos sob a 16gica formal prevista. 0 primeiro se en-

quadra na c1asse de modelos conhecidos como analise de caminhos, que busca verificar

o grau de associac;;ao e causalidade entre conjuntos de variaveis observaveis.

Considerando que nas etapas precedentes houve avaliac;;ao da qualidade do modele de
mensurac;;ao, sugere-se que a aus€mcia da avaliac;;ao no teste se torna menos critica, pois

anteriormente os pressupostos psicometricos foram analisados.

A aplicac;;ao do modele A demonstrou um fndice de ajuste marginalmente aceitavel bus-

cando um modele alternativo que contemplasse de maneira mais adequada as dados do

estudo; procedeu-se a uma abordagem estritamente explorat6ria. A alternativa testada

sugere que a postura estrategica, trata de constatac;;ao geral, que levaria os gestores a



adotarem determinadas posturas quanta ao contexto. Assim, concebeu-se um modele

que considera a postura estrategica como fator latente com multiplas causas (ambiente)

e multiplas consequencias (postura analftica). Trata, portanto, de um modele MIMIC (Mul-

tiple Indicators Multiple Causes) que e recorrente no contexto psicometrico (JORESKOG

& SORBOM, 1989).

Neste modele os indicadores causais foram as variaveis ambientais, que supostamente

sac a causa dos gerentes assumirem uma postura estrategica. As posturas estrategicas

sac reflexos da postura adotada pelo gerente. Tais posturas seriam responsaveis pelo

desempenho do empreendimento. Esta pro posta, denominada modele B considera fator

formativo "postura estrategica".

Observou-se similaridades nos valores dos parametres dos modelos estruturais, mas

diferengas fundamentais do ponto de vista conceitual. Em primeira instancia 0 modele B

e mais parcimonioso, apresentando numero inferior de parametros estimados. Assume

que 0 ambiente tem efeito em uma postura estrategica que determina tres tipos de pos-

turas dos gestores. Comparando os modelos em termos de significancia dos parametres

notam-se valores similares.

A cadeia nomol6gica previamente ditada pela teoria nao se verificou adequadamente.

Entretanto, os modelos adaptados ajustaram-se mostrando uma aderencia satisfat6ria

nos testes de validagao e confiabilidade. Assim as hip6teses reformuladas no novo mo-

delo (ajuste geral) aninhado (HAIR et al., 1998) foram devidamente verificadas.



OS SABERES DOS PROFESSORES DE CIENCIAS, GEOGRAFIA E HISTORIA AO L1DA-
REM COM AS TECNOLOGIAS DIGITAIS: UM RECORTE PEDAGOGICO E COMUNICA-
ClONAL

EQUIPE
Professores:
Luciana Resende Allain (Coordenayao; FUMEC/FUNADESP)

Claudia Chaves Fonseca (FUMEC/FUNADESP)

Eucidio Pimenta Arruda (FUMEC)

Valeria Oliveira Roque Ascenyao (FUMEC)

Estudantes:
Bruna Natalia Oliveira Froes (ProPIC/FUMEC)

Kellen de Oliveira Andrade (ProPIC/FUMEC)

Rafael de Souza Barbosa (ProPIC/FUMEC)

OBJETIVOS
A pesquisa esta voltada para a discussao dos saberes mobilizados pelos docentes dos

conteudos de Ci€mcias, Geografia e Hist6ria atuantes no ensino fundamental, no que

tange ao uso e apropriayao das tecnologias digitais.

PALAVRAS-CHAVE

Saberes docentes; tecnologias digitais; comunicayao.

METODOLOGIA
Utilizou-se a metodologia quantitativa denominada grupo focal., com uma sessao com a

participayao de 08 docentes. As perguntas se dividiram em tres blocos: 0 inicial pergun-

tou sobre 0 uso das tecnologias digitais (TD) no cotidiano; 0 segundo sobre sua apropria-

yao (ou nao) no espayo escolar e 0 terceiro sobre sua utilizayao na pratica docente das

disciplinas objeto de estudo.

PRINCIPAlS RESULTADOS

De acordo com a fala dos participantes foi possivel extrair alguns indicadores:

a) Os docentes entrevistados utilizam tecnologias digitais em seu cotidiano, como ci-

dadaos. Nenhum deles, porem, soube esboyar uma definiyao mais acurada de tec-

nologia digital. Apenas um professor possui uma articulayao te6rica a respeito do

assunto, mas mesmo assim apresentou dificuldades de conceituayao. Tal situayao

nos indica que 0 saber tecnico (de uso) nao se confunde com 0 saber tecnol6gico

(conceitual). Ambos sac complementares, mas nem sempre sac desenvolvidos si-

multaneamente e nem sempre estao presentes num mesmo individuo.

b) 0 uso das TD no ambiente escolar, assunto do segundo bloco de perguntas, e bas-

tante diversificado e de pendente de muitas variaveis: investimento publico ou pri-

vado, infra-estrutura de cada estabelecimento escolar, presenya do monitor, treina-

mento especifico, saberes experenciais. Aqui se verificou que nao se pode inferir um

padrao de use, mas em relayao aos saberes surgem duas questoes interessantes: 1)

o docente e capaz de discorrer sobre sua pratica pedag6gica sem relaciona-Ia com

as TD: parece-nos que 0 saber da experiencia e ainda impermeavel a um "saber



tecnoI6gico"; 2) indfcios de um determinismo tecnol6gico: 0 computador resolveria

todos os problemas e 0 monitor - detentor de saber tecnico/tecnol6gico - e conside-

rado uma figura central, sem a qual a pratica pedag6gica ficaria comprometida.

c) as entrevistados, ao longo de suas respostas, nao associaram os conteudos es-

pecfficos das disciplinas que lecionam com as TO. Infere-se assim a possibilida-

de desses docentes nao refletirem sobre 0 trabalho especifico com tais conteudos,

sugerindo a aus€mcia de considerac;6es epistemol6gicas. Infere-se uma dificuldade

para se pensar na incorporaC;ao de linguagens diversas, incluindo-se as TO, na prati-

ca pedag6gica.



PORTFOLIO DE CLiENTES EM EMPRESA ATUANTE NO SEGMENTO DE COMMODITIES:
UMA ANALISE A LUZI DO MODELO VALOR DO CLiENTE (CUSTOMER)

EQUIPE

Professores:
Luiz Antonio Antunes Teixeira (Coordenac;;ao; FUMEC)

Carlos Alberto Gonc;;alves (FUMEC)

Jersone Tasso Moreira Silva (FUMEC)

Estudantes:
Jose Roberto Domingues (ProPIC/FUMEC)

Debora Bifano Campos (ProPIC/FUMEC)

Rogerio Guimaraes Gomes (ProPIC/FUMEC)

PALAVRAS- CHAVE

Valor do cliente; valor do cliente par toda vida; custo de aquisic;;ao; retenc;;ao.

METODOLOGIA

A pesquisa adotada e conclusiva descritiva. Os procedimentos tecnicos foram entrevis-

tas semi-estruturadas com grupos de especialistas da empresa , analise documental e

aplicaC;;ao de survey com clientes da empresa.

PRINCIPAlS RESULTADOS

o valor do cliente (customer equity) e considerado como um dos modelos formais mais
avanc;;ado para a gestao de marketing e definic;;ao de estrategias mercadol6gicas. 0 pro-

p6sito da pesquisa consistiu em descrever as pniticas de gestao de um portfolio de

clientes que mais se adequam a realidade de uma empresa , relacionando-as com as

pressupostos definidos pel a model a valor do cliente (customer equity). A empresa, anali-

sada atua com produtos commodities, pertencentes ao segmento de neg6cios relaciona-

dos ao ac;;o.A conclusao apresenta analise da viabilidade da aplicac;;ao do modelo valor

do c1iente, tendo como base a classificac;;ao dos clientes par lucratividade e mensura9ao

do valor do cliente de acordo com as model as propostos par Rust, Blattberg e Gupta,

identificando ac;;6es relacionadas as polfticas de retenc;;ao, manutenc;;ao e aquisiC;;ao de
c1ientes.



RESPONSABILIDADE SOCIAL, SUSTENTABILIDADE, GESTAO DO CONHECIMENTO: A
EriCA, CIDADANIA E A INCLUsAo SOCIAL NO BRASIL NO PERioDO RECENTE 1990 A
2006.

EQUIPE

Professores:
Walter Alves Victorino (Coordenat;ao; FUMEC/FUNADESP)

Rosa Maria Abreu Barros (FUMEC/FUNADESP)

Estudantes:
Diego Andres Angueira (ProPIC/FUMEC)
Junea Eliza Brandao Caldeira (ProPIC/FUMEC)

Ana Paula Rabelo (ProPIC/FUMEC)

Mariana Lis Abreu Barros (ProPIC/FUMEC)

OBJETIVOS

Mudant;as no "papel" das empresas iniciadas na decada de oitenta, levaram a algu-
mas indagat;oes a respeito de como as mesmas poderiam manter suas trajet6rias de

crescimento, aumento de lucro e ao mesmo tempo manter uma relat;ao saudavel com a

comunidade a qual estao inseridas.

o objetivo central da pesquisa consistiu em constatar como a relat;ao entre Sustenta-

bilidade, Responsabilidade Social, e a Gestao do Conhecimento e capaz de gerar mais

lucro para a empresa, maior retorno para os acionistas e bonus mais generorosos para

os gestores, tendo, simultaneamente, por parte das empresas at;oes de natureza etica,

cidada e geradoras de inclusao social e da manutent;ao do meio ambiente?

PALAVRAS-CHAVE

Sustentabilidade; gestao do conhecimento; responsabilidade social; meio ambiente;

etica; cidadania e inclusao.

METODOLOGIA
Utilizamos 0 metodo de pesquisa bibliografica, que nos possibilitou identificar alguns

dos principais autores que tratam das questoes discutidas na pesquisa - Sustentabilida-

de, Responsabilidade Social, Gestao do Conhecimento, a Etica, a Cidadania e a Inclusao
Social.

PRINCIPAlS RESULTADOS

A entrada do seculo XXI e caracterizada pela transit;ao da sociedade industrial para a

sociedade da nova economia - a sociedade do conhecimento - que representa uma

nova era onde os principais valores economicos sao valores agregados, a exemplo: Res-

ponsabilidade Social, a Gestao do Conhecimento, a Etica, a Cidadania, os processos

de Inclusao Social desenvolvidos pelas empresas e a utilizat;ao racional dos recursos

naturais. Identificamos as recentes conceituat;oes a respeito do desenvolvimento sus-

tentavel, de tal forma que 0 tripe desenvolvimento economico, meio ambiente e inclu-

sao, fossem analisados diante da nova percept;ao da governant;a corporativa. Alguns

indicadores de sustentabilidade e de inclusao foram selecionados e descritos tanto no

aspecto te6rico, como empfrico, sempre visando a investigat;ao do tripe a partir da 6ti-
ca da sustentabilidade, responsabilidade social e da gestao do conhecimento, tendo

como fundamentat;ao a etica e a cidadania na questao basilar da nova relat;ao entre os



agentes sociais (governo, empresa, familia e comunidade internacional) Levantamentos

estatfsticos possibilitaram visualizar os novos papeis a serem desempenhados pelos se-

tores publico, privado e ONGs, com objetivo de dar uma melhor qualidade de vida as

comunidades baseados da boa gestao corporativa que seguramente nao pode ser uma

tarefa apenas de um deles, mas sim de a<;6es conjuntas. Mister se fez, destacar que a

preocupa<;ao atual com as quest6es ambientais,da responsabilidade social, da trans-

missao da informa<;ao, da inclusao social nao e mais um caso isolado de uma ou duas

organiza<;6es, mas sim do conjunto das comunidades nacionais e internacionais e que

as mudan<;as da qualidade de vida dos exclufdos no Brasil nao e uma fun<;ao de politicas

publicas somente, mas do engajamento do governo, do setor privado e do terceiro setor

em a<;6es de visao comum - na busca de uma melhor qualidade de vida.



SEGMENTA9Ao PSICOGRAFICA DE CONSUMIDORES NO BRASIL: UM ESTUDO EMPI-

RICO NO MERCADO AUTOMOTIVO

EQUIPE

Professores:

Cid Gongalves Filho (Coordenagao; FUMEC)

Gustavo Quiroga Souki (FUMEC)

Antonio Eugenio de Salles Coelho (FUMEC)

Renata de Souza Guerra (FUMEC)

Estudantes:

Luiza Jardim Lapertosa (ProPIC/FUMEC

Bernardo Segadaes de Alvarenga (ProPIC/FUMEC)

Lucas Beraldo Soares (Voluntario; FUMEC)

OBJETIVOS

o objetivo geral deste trabalho e explorar os segmentos psicograficos existentes no mer-

cado automotivo no Brasil, de modo a fazer pesquisas que permitam identificam como

os grupos de consumidores brasileiros podem ser agrupados em nrvel de: estilo de vida,

valores, personalidade, atividades, interesses e opinioes.

Mais especificamente, buscar-se-a:

• Realizar uma revisao sobre as pesquisas nacionais e internacionais, no estado da

arte, sobre segmentagao psicogr8.fica e seus elementos;
• Explorar qualitativamente os grupos psicogr8.ficos e variaveis que os discriminam no

Brasil no mercado automotivo;

• Desenvolver instrumentos de mensuragao dos elementos de segmentagao psicogra-
fica no mercado automotivo;

• Segmentar os consumidores de autom6veis por criterios psicogr8.ficos, identificando

os grupos e as variaveis componentes;

• Gerar publicagoes nacionais e internacionais, que permitam trocar informagoes com
pesquisadores de diversos parses de modo a refinar a metodologia de pesquisa de

segmentagao psicografica de consumidores.

PALAVRAS-CHAVE

Marketing; segmenta<;,;ao; autom6veis.

METODOLOGIA

A pesquisa foi organizada em duas fases. A primeira fase, de carater explorat6rio, visa

estudar 0 fenomeno com maior profundidade, proporcionar maior familiaridade com 0

problema com vistas a torna-Io explfcito, auxiliando na identificagao de variaveis. Foi

conduzida atraves de revisao de literatura e entrevistas com usuarios de autom6veis.

Na etapa seguinte de desenvolvimento das medigoes, uma lista dos construtos e itens

de medigao foi submetida a um painel de especialistas formado especialistas em com-

portamento do consumidor. Em seguida um pre-teste sera conduzido e analisado.

A segunda fase tem como objetivo validar os instrumentos e gerar clusters de clientes.

Seguiu uma estrategia quantitativa atraves de survey. 0 metodo de survey apresentou-

se como adequado para esta fase, pois se aplica a quantificagao dos dados e permite

generalizagao dos resultados para a populagao (MALHOTRA, 1996).



PRINCIPAlS RESULTADOS

Em suma tratou-se de adotar pracedimentos que visavam: 1) avaliar as condi<;:6es e

pressupostos exigidos dos dados; 2) avaliar a fidedignidade dos dados; 3) criar clusters

e descrever tais em fun<;:ao das variaveis mensuradas no estudo. Para tal aplicou-se 0

padrao usual para avalia<;:ao dos dados, conforme sugerem Hair et al (1998), Tabachnick

e Fidel (2001) e Kline (1998). Para este fim aplicaram-se os softwares AMOS 4.0, Lisrel

8,3 e SPSS 11.5.

Inicialmente analises descritivas e de verifica<;:ao de outliers, valores ausentes e linearida-

de / normalidade foram feitas. Em seguida passou-se a realizar analises fatoriais explora-

torias de cada escala empregada. Os resultados resumidos de seguem:

• Escala de Valores - LOV - 2 fatores, Rocheach - 3 fatores e Schwartz.- 4 fatores

• Escala de Personalidade - 16 PF - 5 fatores

• Escala AIO - 8 fatores

• Escala de Interesses, preocupa<;:6es e importancia - 5 fatores

• Escala de Atividades-chave, esportes e hobbies - 6 fat ores

• Escala de Habitos de mfdia - 3 fatores

• Escala de Atitudes com rela<;:aoa carras - 6 fatores

Apos esta etapa, verificou-se a validade e confiabilidade das medidas. Por fim, realizou-

se uma analise de cluster para identificar os segmentos. Notando que quando se pula de

7 para seis clusters tem um aumento de 0,61 % no incremento da variabilidade interna

dos grupos enquanto patamar similar s6 e obtido quando se agrupa os elementos da

amostra em dois grupos, pode-se dizer que um total de sete segmentos parece ser uma

solu<;:ao adequada. 0 tamanho dos grupos/segmentos criados pode ser visto no gnlfico

1 que segue.

B
23%

C
20%

E
19% D

19%

Grafico 1 - Tamanhos dos segmentos de mercado.

Fonte: dados da pesquisa.



Considerando uma soluyao de clusters de 7 segmentos passa-se em sequencia avaliar

o perfil destes segmentos. Inicialmente buscou-se verificar as medias dos grupos, con-

forme expressa a tabela 1.
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Tabela 1 Medias dos sEgmentos.
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7,91 b·MIl

2,88
4,46

6,74~-g
4,34
2,45
3,54

5,78b-C-d-1
72"-.,.d-r-1
:, 29,-b-1
7:19C-d-g

5,71 cod

5,83C-d.f

7,67'
9.43'

8,33d-
'

6.91
8.77d-'

8,19b.C-d.(-1

8,14b•C-d.f-g

7,49b-c-<\-g

3.85
5.98c-<1

5.22

5_33
4 ..91 c-<1

4_73d

833M.,

8,in'b-d-f-g

8,24b.M.l\

088: as letras indicam que existe uma diferen<;:asignificativa entre as medias dos grupos

segundo testes t para amostras independentes considerando igualdade das vari€lncias

e um nivel de significancia de 5%. A letra ao lado das medias indicam que 0 grupo em

questao tem medias superiores aos grupos representados pelas letras sobre-escritas.



Apoio 00 ProPIC -Fumec

-!.
rFUNADESP

FundolQO Nocionol de Desenvolvimenlo
do Ensino Superior Porticulor

FundaC;8ode Amparo a Pesquisa do
Estado de Minas Gerais

Reolizo~ao


