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0 lanc;:amento da Revista de Cultura e Extensao - USP pelo Conselho de Cultura 

e Extensao Universitaria pode ser encarado como urn marco na evoluc;:ao da USP em 

seus 70 anos de existencia. Ela contribuira para consolidar urn processo no qual a 

sociedade e as diversas formas de sua organizac;:ao social e espacial passaram a integrar, 

de forma cada vez mais relevante, os mecanismos de produc;:ao do conhecimento 

desenvolvidos na Universidade. 

A Revista de Cultura e Extensao - USP, editada semestralmente, tanto em papel 

quanto em meio eletronico, se constitui num espac;:o de discussao de ideias, de narrativa 

de experiencias e praticas, em que diferentes pontos de vista encontram dialogo e as 

reflexoes criticas sobre as ac;:oes culturais e as atividades de extensao permitirao iluminar 

trilhas que buscam consagrar a transversalidade entre ensino, pesquisa e extensao. 

A Revista de Cultura e Extensao - USP surge num momenta de relativa 

maturidade das ac;:oes do Conselho de Cultura e Extensao Universitaria e contribuira, 

certamente, para o refinamento doutrinario de nossa pratica academica e aperfeic;:oamento 

metodol6gico da interac;:ao entre a Universidade e a sociedade. 

Esperamos que ela possa contribuir para o aperfeic;:oamento das atividades e 

para o aprofundamento do conhecimento da Universidade, nos desafiando na elaborac;:ao 

de projetos cada vez mais consequentes e inovadores. Dessa forma, a Pr6-Reitoria de 

Cultura e Extensao Universitaria convida a comunidade para submeter seus trabalhos 

sobre a tematica da cultura e extensao universitaria nesse novo ambiente de dialogo. 

Adilson Avansi de Abreu 
Pr6-Reitor de Cultura e Extensao Universitaria 
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Resumo 

0 artigo aborda os diplomas legais da Universidade de Sao Paulo e seus paradigmas, 
como referencia para promover as atividades de cultura e extensao na USP em seus 70 
anos de existencia. 

Palavras-chave: estatuto, cultura, extensao. 

Abstract 

This paper deals with the statutes and internal regulations of the University of Sao 
Paulo and their paradigms, as references for promoting cultural and extension activities 
at the USP during its 70 years of existence. 

Keywords: statutes, culture, extension. 
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1. Introduc;ao 

A Universidade de Sao Paulo, pot meio das ac;oes culturais e das atividades de 

extensao, tern se tornado, ao longo de sua hist6ria, mais porosa e permeavel as demandas 

da sociedade, tanto na esfera publica como na esfera privada. 

Essas ac;oes e atividades se constituem em mediac;oes privilegiadas na relac;ao 

da USP com a sociedade, pois encerram importantes fontes de realimentac;ao e 

' reformulac;ao do conhecimento, permitindo mapear, atraves da pratica, as necessidades 

e os problemas emergentes de uma sociedade progressivamente padronizada pot 

processes bilaterais, multilaterais e globais de transferencia de conhecimento e 

tecnologia, que atuam na construc;ao de uma rede de interdependencia mundial, mas 

tambem produzem subordinac;ao em relac;ao aos principais centros econ6micos e 

tecnol6gicos. Neste processo, o tempo e o espac;o contraem-se de forma acelerada e 

tanto as metr6poles, quanto as areas rurais alteram, profundamente, suas ligac;oes com 

o processo evolutivo local e regional. A cultura e a memoria tradicional perdem relevancia 

face as forc;as da mundializac;ao e tend em a desaparecer, sobrevivendo apenas em retalhos 

residuais da paisagem e em praticas que, progressivamente, tendem a cair em desuso e 

no esquecimento. 

Neste contexto, o papel da universidade passa a set estrategico, tanto para 

balizar, de forma critica, o processo de integrac;ao global, dentro de padroes nacionais 

que considerem as especificidades do pa,.is, com dignidade, quanto para apoiar processes 

educativos voltados para as-questoes sociais, bern como para desenvolver, com 

responsabilidade, mecanismos de transferencia e inovac;ao tecnol6gica para a esfera 

publica e privada. 

2. A praxis e sua base doutrinaria e conceitual 

Para estimular, orientar e aperfeic;oar as praticas academicas no contexto da 

USP, o Conselho de Cultura e Extensao Universitaria- CoCEx- realizou, no periodo de 

2000 a 2003, ampla revisao doutrinaria e conceitual dos procedimentos interessando 

as atividades de cultura e extensao, que resultou na aprovac;ao do Regimento de Cultura 

e Extensao pelo Conselho Universitario, em 26 de julho de 2002, seguindo-se urn 

conjunto de Resoluc;oes, aprovadas pelo CoCEx, que especificaram e detalharam as 

diferentes formas de ac;ao cultural e de extensao universitaria. 

No processo de discussao desses documentos ficou evidente como as 

expressoes cultura e extenslio eram encaradas de forma mllltipla e, ate mesmo, contradit6ria 
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e como as interpretac;oes estavam ligadas a diferentes paradigmas que referenciavam os 

trabalhos das unidades da USP. 

As causas desse comportamento podem set percebidas se lanc;armos urn olhar 

abrangente sabre a maneira como as palavras cu!tura e extensao foram entendidas no 

desenvolver destes 70 anos de hist6ria da Universidade de Sao Paulo. 

A criac;ao da Pr6-Reitoria de Cultura e Extensao Universitaria da USP, apoiada 

na reforma estatutaria de 1988, introduziu na estrutura organizacional da Universidade 

urn novo colegiado- o Conselho de Cultura e Extensao Universitaria- que se ocupou, 

desde sua instalac;ao, com a reflexao sabre os conceitos basicos que o originaram: a 

cultura e a extensao. 

Esta reflexao teve conseqiiencias praticas no aperfeic;oamento da legislac;ao que 

este colegiado aprovou para caracterizar e organizar as atividades sob sua 

responsabilidade, mas nunca foi urna tarefa facil. 

A dificuldade em abordar o tema da cu!tura e da extensao, nurn espac;o privilegiado 

de discussao, a Pr6-Reitoria, advinha da propria pratica da Universidade, profundamente 

centrada nas atividades fins mais visiveis: o ensino e a pesquisa. 

A esta dificuldade somou-se, tambem, a formulac;ao do Estatuto da USP de 1988 
[4], que no seu artigo 2°, ao definir as finalidades da Universidade, expressa que: 

"Sao fins da USP: 

I - promover e desenvolver todas as formas de conhecimento, pot meio do 

ensino e da pesquisa; 

II - ministrar o ensino superior visando a formac;ao de pessoas capacitadas ao 

exerdcio da investigac;ao e do magisterio em todas as areas do conhecimento, bern como 

a qualificac;ao para as atividades profissionais; 

III - estender a sociedade servic;os indissociaveis das atividades de ensino e de 

pesquisa." 

Neste texto percebe-se a tonica nas palavras ensino e pesquisa e, embora tenha 

deixado e~plicito que a extensao seria feita de forma indissociavel dessas atividades, sua 

clareza nao pode set considerada meridiana. 

Pot outro lado, se compararmos o Estatuto de 1988 com o Decreto de Funda;ao da 
USP, de 1934 [2] e, ainda como Estatuto da USP de 1969 [3], constatamos a ausencia da 

palavra cu!tura nas finalidades da Universidade, presente nos outros diplomas legais. 

0 Decreto de Fundarao de 1934, no seu artigo 2° tern a seguinte redac;ao: "Sao fins 
da Universidade: a) promover, pela pesquisa, o progresso da ciencia; b) transmitir pelo 
ensino, conhecimentos que enriquec;am ou desenvolvam 0 espirito e sejam uteis a vida; 
c) format especialistas em todos os ramos de cultura, e tecnicos e profissionais em todas 
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as profissoes de base cientifica ou artistica; d) realizar a obra social de vulgarizac;ao das 
ciencias, das letras e das artes, por meio de cursos sinteticos, conferencias, palestras, 
difusao pelo nidio, filmes cientificos e congressos." 

J:i o Estatuto de 1969, no artigo 2°, tern a seguinte redac;ao: "Sao fins da 
Universidade de Sao Paulo: 

I - o desenvolvimento e a promoc;ao da cultura, por meio do ensino e da pesquisa; 

II - a formac;ao de pessoas aptas ao exerdcio da investigac;ao filos6fica, cientifica, 
artistica, literaria e esportiva, hem como ao do magisterio e de atividades profissionais; 

III - a prestac;ao de servic;os a comunidade." 

E interessante comparar essa diversidade de textos que defrnem os frns da 
Universidade e perceber a evoluc;ao das formulac;oes e dos paradigmas referentes aos 
papeis da cultura e da extensao na pratica academica. 

Para a extensao percebe-se, claramente, que se evolui de uma proposta mais 
singela, do Decreto de Fundac;ao de 1934 para um texto conceitualmente mais elaborado 
no Estatuto de 1988. A rigor, podemos dizer que a palavra extensao esci ausente no 
artigo que trata das finalidades da Universidade, tanto no Decreto de Fundac;ao de 1934, 
como no Estatuto de 1969, aparecendo pela primeira vez no Estatuto de 1988, no inciso 
III do artigo 2°, como verbo 'estender'. A redac;ao: "estender a sociedade servic;os 
indissociaveis das atividades de ensino e pesquisa", alias, e bastante interessante, pois 
gramaticalmente 0 verbo e 0 centro da ac;ao que confere sentido as Erases. 

Ja no caso da cultura tivemos um desenvolvimento inverso, com a supressao do 
termo 'cultura' no artigo 2° do Estatuto de 1988, o que e paradoxa!, pois foi esse Ultimo 
estatuto que mais valorizou as atividades de cultura ao criar uma Pr6-Reitoria e um 
Conselho Central para definir e supervisionar politicas neste campo. Some-se a isso, 
ampliando-se o paradoxo, a criac;ao da Coordenac;ao dos Museus, no ambito da Pr6-
Reitoria, com a finalidade de trac;ar a politica de integrac;ao entre os museus e as demais 
unidades, alem de fixar normas de funcionamento e de atendimento ao publico dos 
museus (§ 3° do artigo 6° do Esta.tuto da USP). 

0 papel da cultura na Universidade e de suma imporcincia e facil de ser entendido 
a partir da propria evoluc;ao do significado deste termo no decorrer da hist6ria. Em 
artigo publicado nos Cadernos CPC n° 6, intitulado "Natureza, Cultura, Patrimonio 
Am bien tal", Marilena Chaui [1] ao retomar a evoluc;ao deste conceito, nos per mite en tender 
o significado atual da palavra cultura. Vale a pena transcrever parte de sua exposic;ao:" ... 
cultura passou a significar, em primeiro lugar, as obras humanas que se exprimem em 
uma civilizac;ao, mas, em segundo lugar, passou a significar a relac;ao que os humanos, 
socialmente organizados, estabelecem com o tempo e o espac;o, com os outros humanos 
e com a natureza, relac;oes que se transformam e variam em condic;oes temporais e sociais 
determinadas. A natureza e o reino da repetiflio; a cultura, o da transjormafaO rational; portanto 
e a relac;ao dos humanos com 0 tempo e no tempo". 
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A partir desta conceituas:ao, fica evidente o pano de fundo que motivou a 
formulas:ao das finalidades da USP, expressa no artigo 2° do Estatuto de 1969, quando 
definiu que o ensino e a pesquisa eram instrumentos para o desenvolvimento e promos:ao 
da cu!tura, conceito amplo que nao se restringe as manifestas:oes culturais artisticas ou 
litera.rias, eruditas ou populates, mas abarca toda a as:ao humana na face da Terra, 
incluindo, evidentemente, todas as formas de conhecimento. 

A Universidade e, portanto, antes de tudo, uma instituis:ao voltada para a cu!tura, 
em todas suas formas de manifestas:ao consubstanciadas no saber e nas formas:oes 
profissionais derivadas; dai a fors:a simb6lica da frase inscrita em torno do re16gio, localizado 
na Pras:a do Rel6gio, na Cidade Universiciria "Armando de Salles Oliveira", que se constitui 
numa representas:ao do tempo por meio do deslocamento do seu ponteiro e da projes:ao da 
sombra da torre no espa<;:o, percorrendo, em funs:ao do movimento aparente do sol, o texto 
que registra: "No universo da cultura o centro esta em toda parte". 

Foto arquivo Coesf 



A comparac;ao destes ttes diplomas legais evidencia que as atividades de extensao 
etam, em 1934, concebidas no contexto da "vulgarizac;ao das ciencias, das lettas e das 
attes", fundamentalmente attaves de ptocedimentos formais do tipo "aula", attaves dos 
meios de comunicac;ao de mas sa da epoca. J a em 1969' ela e catacterizada, geneticamente, 
como "prestac;ao de servic;os a comunidade", enquanto no Estatuto de 1988 se apresenta 
com uma concepc;ao mais ptecisa ao caractetizat essa atividade como aquela que visa 
"estendet a sociedade servic;os indissociaveis das atividades de ensino e de pesquisa", 
que levata, pot tanto, ao desenvolvimento da cu/tura como expressao da telac;ao dos homens 
com o espac;o e o tempo, bern como entte si no contexto dos ptocessos sociais. 

A partir destas fotmulac;6es, elabotadas ao longo dos 70 anos da USP, a teflexao 
douttinaria foi se centtando no fato de que a extensao eta 0 ptocedimento que conduzia a 
atticulac;ao da Universidade com a sociedade, ao supetat a barreita formal do vestibular 
para a graduac;ao e o processo seletivo para a p6s-gtaduac;ao, conttibuindo de uma forma 
geral para o desenvolvimento da cu/tura na sociedade. 

3. 0 passado, o presente e o futuro 

A reflexao produzida pelo Conselho de Cultuta e Extensao Universitaria, iniciada 
com as discuss6es do IS emindrio de Cu/tura e Extensao, tealizado em 2000, e aptofundada 
pelos que o seguitam, retomaram e teavivatam, progressivamente, as motivac;6es presentes 
na Universidade, desde a criac;ao das unidades que antecederam, no tempo, a propria 
instalac;ao da USP, em 1934, centtada na Faculdade de Filosofia, Ciencias e Lettas. 

Assim e que no campo das escolas profissionalizantes, surgidas nos finais do 
seculo XIX e comec;o do seculo XX, a interac;ao com o podet publico, no dominio 
interessando as melhorias urbanas e ao desenvolvimento da infta-esttututa, e com a 
iniciativa ptivada, no campo do comercio, da industria e da agricultuta, sempre foi muito 
forte. 

0 desenvolvimento agricola e industrial do Estado de Sao Paulo, bern como da 
infra-esttutura urbana, patticulatmente na capital, estiveram associados, de forma 
exptessiva, a implantac;ao dessas escolas, que fotam inspitadas em patadigmas que as 
integravam, pela praxis, as patcetias, pot excelencia, com 0 podet publico e com a iniciativa 
ptivada no ptocesso de desenvolvimento economico e social. 

A criac;ao da Univetsidade de Sao Paulo em 1934, com a instalac;ao da Faculdade 
de Filosofia, Ciencias e Lettas, fun dada no patadigma dominante em muitas universidades 
europeias da epoca, refetenciado no modelo da Universidade de Berlim, onde o ensino e 
a pesquisa se colocavam como indissociaveis, se apoiou na valorizac;ao do conhecimento 
especializado com vistas a "ptomovet o progresso da ciencia" e a "formac;ao de 
especialistas", conforme expressa o Decteto de Fundac;ao de 1934. Essa posic;ao acabou 
centtando a douttina da Universidade na pesquisa e no ensino e afastando-a da ptatica 
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anterior, criando certa tensao entre as praticas tradicionais das escolas profissionalizantes 
mais antigas e a Faculdade de Filosofia, assim como das unidades que, posteriormente , 
surgiram de sua divisao. 

A predominancia desta doutrina, que tambem transparece na formulas;ao do 
Estatuto de 1988, porem agora sob urna conjuntura que ja sinaliza a relevancia da afao 
cultural e da extensao universitdria como instrumentos importantes de atuas;ao da 
Universidade, explica o papel, ainda modesto, que se tern atribuido as atividades de 
extensao na progressao da carreira docente e nas avalias;oes departamentais. 

Apesar disso, o Estatuto de 1988 ao criar a Pr6-Reitoria de Cultura e Extensao 
Universitaria desencadeou urn movimento de transformas;ao da Universidade, estreitando
se os las;os com a sociedade fora dos mecanismos formais do ensino e da pesquisa. 

Imimeras iniciativas voltadas para os processos de formas;ao permanente de 
grupos profissionais tern surgido, devendo-se destacar, pelo seu papel multiplicador, 
aquelas voltadas para os profissionais do ensino fundamental e medio. Las;os, ja antigos, 
tern sido refors;ados com diferentes instancias governamentais no campo da saude e da 
tecnologia, visando a melhorias na qualificas;ao de politicas publicas de atuas;ao, no apoio 
ao desenvolvimento da infra-estrutura instalada em diferentes setores, como 
abastecimento de agua, energia e transporte, ampliando e aprofundando as atividades de 
assessoria e consultoria a 6rgaos publicos e a iniciativa privada. As pesquisas, 
progressivamente, passaram a considerar, tambem, a etapa do desenvolvimento e 
aplicas;ao, ganhando relevancia a preocupas;ao com o registro de patentes. 

As questoes de natureza social, ligadas a desigualdade economica e seus reflexos, 
passaram a a trait a atens;ao de professores e alunos, surgindo urn grande nlimero de as;oes 
que buscam contribuir para a resolus;ao de problemas sociais. Neste campo, vale a pena 
frisar que as iniciativas partem de todas as unidades que procuram encontrar mecanismos, 
tanto tecnicos quanto educacionais, para atuarem junto a populas;ao em diversos campos 
de atividades, rurais e urbanas, relacionadas as as;oes voltadas para readequas;ao de espas;os 
deteriorados e para a autoconstrus;ao, por exemplo. 

Fato e que a partir dos anos 90, a Universidade de Sao Paulo passou a ter como 
fonte de informas;ao para definis;ao de temas relevantes ao ensino e a pesquisa, as 
experiencias vividas atraves do desenvolvimento das as;oes culturais e de extensao. Neste 
contexto etp.erge, por exemplo, com mais vigor as as;oes desenvolvidas pelos quatro grandes 
museus estatutarios, e pelos museus das unidades, que passaram a atuar, cada vez com 
mais dinamismo no campo da as;ao cultural, emparelhando-se com as unidades de ensino 
e pesquisa e com os institutos especializados, na visibilidade publica da Universidade. 

Neste periodo, a Pr6-Reitoria de Cultura e Extensao Universitaria reorganizou e 
ampliou seus 6rgaos, definindo para os campi da Universidade urn verdadeiro sistema de 
arao cultural, apoiado em atividades artisticas, cientificas, tecnol6gicas ou politicas. Este 
sistema esta mais desenvolvido na capital, onde o Centro Universitario Maria Antonia, o 
Centro de Preservas;ao Cultural- Casa de Dona Yaya- a Estas;ao Ciencia, o Parque de 
Ciencia e Tecnologia, o Teatro, a Orquestra Sinfonica, o Coral e o Museu de Ciencias 
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passaram a ter, freqiientemente, papel de vanguarda na discussao de temat:icas relevantes 
para a sociedade. Ja nos campi do interior espera-se que o Museu de Ciencias passe a 
articular iniciat:ivas e liderar processes de interac;:ao entre os t-ampi e as regioes onde se 
localizam. Neste sentido, o campus de Ribeirao Preto ja definiu um espac;:o comum para as 
iniciativas que se desenvolvem nas varias unidades dessa cidade, centrando-as em 
construc;:ao hist6rica relevante para a propria regiao, que e a ant:iga Casa do Administrador 
da Fazenda Monte Alegre, datada do Ultimo quartel do seculo XIX. 

0 crescimento das at:ividades de extensao nos Ult:imos quinze anos foi notavel e 
permite caracterizar a USP, hoje, como instituic;:ao universitaria altamente porosa a 
sociedade, que por meio das ac;:oes sob a responsabilidade da Pr6-Reitoria de Cultura e 
Extensao Universitaria enfrenta o desafio de desenvolver praxis que amalgamam o ensino 
e a pesquisa voltados aos interesses da sociedade e do Estado. 
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Resurno 

0 artigo relata as origens e o desenvolvimento de projeto de requalificac;ao de 
im6vel de oito andares, encortic;ado, situado em bairro da area central da cidade, Born 
Retiro, tradicionalmente habitado por populac;oes trabalhadoras. 0 projeto que teve origem 
numa disciplina optativa de graduac;ao da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
USP, FAU-USP, Habitac;ao Popular Paulistana, foi desenvolvido por urn grupo de alunos 
assessorados por professores, que num esforc;o concentrado, em urn periodo de nove 
dias, e com caniter interdisciplinar, organizaram no espac;o do cortic;o urn escrit6rio 
improvisado e desenvolveram anteprojeto destinado a requalificac;ao do im6vel. Essa 
iniciativa despertou nos moradores o desejo de melhorar seu habitat, ambic;ao esta na 
qual eles tern alcanc;ado sucesso, sempre assessorados por alunos e professores. 

Palavras-chave: habitac;ao, comunidade, participac;ao. 

Abstract 

The article describes the origins and the development of a project of qualification 
of an eight-storey building, used as slum shelter, located in a neighbourhood in the centre 
of the Sao Paulo city, Born Retiro, traditionally inhabited by working classes. The project 
originated in an elective undergraduate discipline of "Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo - FAU-USP", Popular Housing in Sao Paulo, and was developed by a group 
of students that during nine days concentrated efforts together with professors of several 
disciplines. They organised a temporary office, developing the above mentioned project 
for a full refurbishment of the building. This initiative awoke in the local community the 
wish to improve their habitat, an aspiration which they have been attaining successfully, 
always assisted by the students and teachers. 

Keywords: housing, community, participation. 
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Introdus;ao 

A iniciativa da Pr6-Reitoria de Cultura e Extensao de iniciar a publicac;:ao de 
urna revista em que serao divulgados artigos e projetos de pesquisa relacionados a cultura 
e extensao deve ser saudada com entusiasmo por professores e alunos da USP, que daqui 
por diante poderao contar com urn novo veiculo. 

Em nossa trajet6ria pelo campo da habitac;:ao, desde a decada de 70 adotamos a 
pra.tica de associar ao ensino atividades de pesquisa de campo e, sempre que possivel, 
extensao de servic;:os a comunidade, fazendo dessa pratica urn prolongamento da sala de 
aula. 

Esse procedimento teve respostas altamente satisfat6rias, dando origem a 
trabalhos bastante criativos e inovadores, entusiasmando os alunos em atividades que 
chegavam a ultrapassar o que deles era esperado. Cito urn exemplo excepcional, ocorrido 
em 1987/8, no qual o aluno Claudio Roberto Scheel da FAU-USP, escolheu como tema 
de trabalho final de graduac;:ao - TFG, a experiencia de urn mutirao que ele coordenou, 
na qualidade de voluntario, na Favela de Heli6polis, auxiliando os moradores a 
construirem 200 casas atraves desse processo. [1] 

0 Pr6-Reitor de Cultura e Extensao Universitaria, professor Adilson Avansi de 
Abreu, observa que urna universidade sediada em urna metr6pole com as caracteristicas 
de Sao Paulo, em que situac;:oes de extrema riqueza se confrontam com espac;:os de pobreza 
absoluta, "deve se preocupar com a complexa realidade desses espac;:os, sendo fundamental 
que nossos alunos participem desses .processos, sensiveis a necessidade de redefinic;:ao 
dos perfis profissionais produzidos pela universidade, para tratar de forma mais eficaz os 
problemas que emergem em nossos espac;:os urbanos."[2] 

Nossa convicc;:ao nas atividades da extensao universitaria nos levou tambem a 
participar do programa da UNESCO, "Profissionais da Cidade", iniciado em 2001, que 
trouxemos para a USP, e objetiva conseguir urna participac;:ao maior dos arquitetos e 
urbanistas nos processos de urbanizac;:ao. Esse programa decorre da constatac;:ao de que 
"na maioria das regioes do mundo, a proporc;:ao de espac;:o informal, isso e, sem atenc;:ao 
profissional, alcanc;:a quase 70% e que os habitantes desses espac;:os, objetos de diferentes 
formas de segregac;:ao, principalmente economica e politica, deveriam ser OS clientes 
preferenciais dos arquitetos e urbanistas e demais profissionais envolvidos na procura de 
soluc;:oes para por fim a essa desigualdade." [3] 

0 programa Profissionais da Cidade tern objetivos semelhantes as nossas 
atividades de extensao na USP - contribuir para projetos capazes de provar novos metodos 
de cooperac;:aq entre a sociedade civil, a universidade e as autoridades locais, atraves de 
gestao urbana, novos enfoques de arquitetura , urbanismo e planejamento. 

Como exemplo do que temos feito, apresentamos alguns resultados alcanc;:ados 
no projeto Cortic;:o Vivo, iniciado na disciplina de graduac;:ao optativa Habitac;:ao Popular 
Paulistana, em 2002. 
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Os cortic;:os em Sao Paulo hoje 

" .... e preciso cuidar da unidade urbana, a habita<;:ao da classe pobre, a estalagem onde 
pulula a popula<;:ao opera.ria, o corti<;:o, que vulgarmente se chamam essas habita<;:oes 

acanhadas, insalubres, repulsivas algumas, onde as for<;:as vivas de traballio se ajuntam 
em desmedida, fustigadas pela dificuldade de viver, numa quase promiscuidade que a 

economia llie impoe, mas que a higiene repele".[4] 

0 bairro do Born Retiro desde o inicio de sua ex.istencia abrigou popula<;:ao 
trabalhadora, imigrante que, na virada do seculo XIX para o XX, veio ao Brasil atraida 
pelas possibilidades de emprego. Duas importantes esta<;:oes ferroviarias situam-se no 
bairro, ligando Sao Paulo ao porto de Santos e ao interior do Estado, onde ficavam as 
fazendas de cafe. Sucederam-se no bairro inicialmente italianos, depois judeus, gregos, 
hoje predominando coreanos, responsaveis por uma florescente industria de confec<;:oes, 
que tern ultimamente renovado o bairro, e que utiliza como mao-de-obra brasileiros, 
notadamente nordestinos, alem de bolivianos, parte dos quais ilegais. 

Hoje em Sao Paulo, nos primeiros anos do seculo XXI, a precariedade 
habitacional se manifesta, da mesma forma que ha cern anos: abundam corti<;:os de diversos 
tipos, casinhas exiguas, casaroes degradados, acrescidos de uma nova modalidade de 
habita<;:ao precaria, objeto de nossa pesquisa,- os edificios encorti<;:ados, de varios andares, 
localizados em regioes com infra-estrutura consolidada, encontrados em grande nUmero 
nas areas centrais da cidade, muitas vezes invadidos. 

Nesses edificios encorti<;:ados predominam a ilegalidade e a subnormalidade 
habitacional. Caracterizam-se pela superlota<;:ao, promiscuidade, perigo de incendios devido 
a rede eletrica repleta de liga<;:oes clandestinas, abastecimento de agua e rede de esgotos 
precarios, sem manuten<;:ao, com grande nUmero de vazamentos pondo em risco a estrutura 
do im6vel, acumulo de lixo, sujeira, falta de higiene, risco ambiental e acessos 
insatisfat6rios. 

Sao inUmetos OS predios degradados encontrados nos bairros pr6x.imos a area 
central da metr6pole, ex.igindo a interven<;:ao dos poderes municipais, devido a falta de 
condi<;:oes de habitabilidade que coloca em risco a vida dessa parcela da popula<;:ao. 

Metodologia 

A metodologia prevista para o projeto Corti<;:o Vivo envolvia uma mobiliza<;:ao 
interdisciplinar, tanto de professores como de alunos, contando principalmente com a 
participa<;:ao de professores da FAU-USP, arquitetos, soci6logos, engenheiros e professores 
da area de saude ambiental, da Faculdade de Saude Publica- FSP-USP. Alem de alunos 
da USP participaram alunos da Universidade Mackenzie, da Faculdade Casper Libera e 
da Escola da Cidade. Os moradores estiveram presentes nas diversas oficinas propostas, 
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nurn processo de consulta permanente, revezando-se diariamente durante essa semana, 

contribuindo para que houvesse uma grande aproximas;ao entre todos os participantes. 0 projeto 

produzido resultou de urn processo de troca de cliferentes saberes, onde os moradores contribuiram 

permanentemente. Fo~ sobretudo, urn exercicio de cidadania, coesao social e solidariedade. 

Nossa intens;ao era tambem que a metodologia aplicada nesse projeto piloto pudesse 

ser aplicada em outros edificios com os mesmos problemas. 

0 edificio 

0 projeto teve inicio no segundo semestre de 2002, com a participas;ao de vinte e urn 

alunos da disciplina Habitas;ao Popular 

Paulistana, que se dispuseram a realizar 

levantamentos fisicos e socioeconomicos no 

imovel inacabado, encortis;ado, com oito 

pavimentos, situado na Rua Solon 934, 

abrigando 73 familias. 

Esse edificio tern caracteristicas 

especiais: ficou algum tempo abandonado, 

inacabado em decorrencia do falecimento do 

construtor, que nao deixou herdeiros e 

gradativamente foi sendo ocupado por 

familias que iam se estabelecendo nas lajes, 

delimitando seus espas;os e instalando 

precariamente luz e agua. 0 edificio nao tern 

caixa d'agua, que vern diretamente da rua. 

Nos horarios de pico, a agua nao tern fors;a 

para subir aos andares mais altos. A instalas;ao 

eletrica e precaria, repleta de uma 

multiplicidade de fios que se entrelas;am, 

expostos, causando preocupas;ao. Foram 

investigadas as areas ocupadas e suas 
caracteristicas, as redes eletrica e hidraulica, examinada a estrutura do edificio, realizada pelo 

Instituto de Pesquisas Tecnologicas - IPT, alem da verificas;ao na prefeitura dos documentos 

relacionados ao predio, incluindo aspectos legais. 

Durante o segundo semestre de 2002, os alunos, aos sabados, realizaram os 

levantamentos previstos, entrosaram-se com os moradores, que vitam com grande interesse 

essa participas;ao da USP no edificio. Houve ate urn jogo de futebol em quadra proxima ao 

cortis;o com a participas;ao de time de moradores do edificio contra os alunos da FAU, 

que perderam a partida. 
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A Secretaria da Habitac:;:ao do Municipio - SEHAB totn.ou conhecimento do 

trabalho que estava sendo desenvolvido e interessou-se pelo projeto. Nessa epoca o 

Banco Itau, proprietario de im6vel vizinho ao predio, entrou com uma ac:;:ao contra a 

prefeitura alegando que a precariedade do predio, o lixo e demais objetos que os moradores 

jogavam pelas janelas, punham em risco a seguranc:;:a da vizinhanc:;:a, solicitando a interdic:;:ao 

do im6vel. Foi nessa ocasiao que a prefeituta chamou o IPT para elaborar um laudo 

sobre as condic:;:oes da estrututa do predio. 

Esse laudo atestava que a estrututa nao oferecia riscos, mas apontava que as 

janelas precariamente fixadas, com os ventos fortes poderiam cait, e que parte do oitavo 

andar tambem oferecia perigo, alem dos possiveis danos decorrentes do lixo que os 

moradores poderiam jogar pelas janelas. 

A FAU-USP prontificou-se a auxiliar os moradores e, com auxilio do professor 

Khaled Ghoubar, do Departamento de Tecnologia da Arquitetuta, foi providenciada a 

colocac:;:ao de telas ao longo das fachadas do predio e bandejas para evitar que algum 

objeto que se desprendesse da fachada atingisse algum transeunte. Com a participac:;:ao 

dos alunos da FAU-USP teve inicio uma campanha de conscientizac:;:ao para que os 

moradores nao mais atitassem detritos pelas janelas, campanha essa coroada de exito. Ao 

mesmo tempo foi reiterada a necessidade de que os moradores cuidassem da limpeza das 

areas comuns do predio, 0 que aconteceu dessa data em diante. 

Do ponto de vista juridico, um novo instrumento legal, o artigo 240 do Plano 

Ditetor Estrategico do Municipio de Sao Paulo, indicava que o "usucapiao especial de 

im6vel urbano" poderia beneficiar os moradores. Trata-se da concessao da posse de im6vel 

ocupado, aos seus atuais moradores, que vivam ha pelo menos cinco anos no local, sem 

ter a posse contestada. Das 73 familias que habitavam o im6vel, 42 vivem no local ha 

mais de cinco anos. 

Tendo conhecimento da situac:;:ao, a Secretaria da Habitac:;:ao eo Centro de Diteitos 

Humanos Gaspar Garcia, organizac:;:ao nao-governamental, realizaram operac:;:ao destinada 

a facilitar a transferencia das familias que viviam no im6vel ha menos de cinco anos, 

acelerando 0 assim 0 andamento do processo de usucapiao urbano as quarenta e duas 

familias que tinham esse diteito. 

Em dezembro de 2003, vinte e um alunos participantes da pesquisa propuseram 

a realizac:;:ao de uma ac:;:ao concentrada, durante nove dias, desde o inicio da manha ate 

tarde da noite, que tinha a finalidade de complementar e atualizar os dados, alem de ter 

uma atuac:;:ao e observac:;:ao mais constante e intensa, com a possibilidade de acompanhar 

e vivenciar o cotidiano dos moradores e suas interac:;:oes com o habitat e a vizinhanc:;:a. 

Alem dos alunos da FAU-USP participantes da pesquisa, cerca de mais trinta estudantes 

de instituic:;:oes ja mencionadas participaram da ac:;:ao. 
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0 trabalho foi dividido em cmco etapas, trabalhando simultaneamente as 

seguintes areas: 

1 - Arquitetura- que desenvolveu um projeto de requalificac;ao fisica do predio; 

2 - Social - que trabalhou o entendimento da realidade e, ao mesmo tempo, 

procurou facilitar a participac;ao ativa dos moradores na elaborac;ao dos projetos; 

3 - Financeira - que orc;ou parcialmente o projeto de requalificac;ao e estudou as 

possibilidades de financiamento de acordo com a renda dos moradores; 

4 - Juridica - que acompanhou o trabalho do Centro de Direitos Humanos Gaspar 

Garcia, responsavel pelos processos legais do predio; 

5 - Comunicac;ao - registrando os trabalhos realizados na semana e fazendo 

assessoria de imprensa. [5]. 

Desse esforc;o concentrado dos alunos, denominado Cortic;o Vivo, que teve a 

participac;ao de treze professores, dois doutorandos e um mestrando, alem de alunos com 

diversas formac;oes, evidenciando 0 carater interdisciplinar do projeto que teve como 

resultado documentos, plantas e anteprojetos que passaram a set detalhados dai pot 

diante. Novos projetos foram desenvolvidos a partir do Cortic;o Vivo, destinados 

especialmente as crianc;as, ligados a arte e ao lazer. 

Discussao e Resultados 

As esperanc;as de todos os envolvidos no final da experiencia do "Cortic;o Vivo" 

eram muito grandes, todos sonhavam em vet realizado esse projeto, que tinha despertado 

o interesse dos 6rgaos municipais ligados a habitac;ao. E ntretanto, a proximidade das 

eleic;oes municipais de 2004 mudaram as prioridades da SEHAB, mas nao arrefeceu a 

determinac;ao da equipe do Cortic;o Vivo e muito menos dos moradores. 

0 novo desafio era resolver os principais problemas diagnosticados e resolvidos 

em nivel de projeto e entre esses destacava-se a precaria instalas;ao da rede eletrica, que 

poderia resultar em incendio, o que acabou ocorrendo num apartamento no segundo 

semestre de 2004, felizmente sem vitimas, que nos alertou que providencias imediatas 

deveriam set tomadas. Foram iniciadas, entao, gestoes para compra do material para 

implantas;ao de nova rede eletrica, rateada entre os moradores, que hoje ja esta terminada, 
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contando com a assessoria fundamental da pesquisadora e engenheira eletricista Ana 

Cecilia Munhoz, do Instituto de Pesquisa Energetica e Nucleates- IPEN-USP. 

Paralelamente a essas atividades, outra pesquisa vem sendo desenvolvida na 

Rua Solon pot uma doutoranda da Facuidade de Saude Publica, denominada 

"Gerenciamento de risco em saude am bien tal", que tem como principais objetivos 

capacitar os moradores para o gerenciamento dos perigos existentes, principalmente riscos 

em saude ambiental.[6] 

Atraves da FSP-USP, iniciamos contatos com o IPT e, entre novembro e 

dezembro de 2004, o engenheiro Jose Carlos Tomina, chefe da area de segurans;a contra 

incendio do IPT, e a psicologa Christiane Nista ministraram a vinte e tres moradores, no 

proprio edificio, um curso de formas;ao de brigada de incendio, capacitando-os para 

atuarem na prevens;ao de incendios e em situas;oes de emergencias. Tambem atraves do 

IPT foram doados ao predio vinte e um extintores de incendio para uso dos brigadistas. A 

formatura desses moradores aconteceu em dezembro de 2004, no edificio. 

Com auxilio do Banco Itau, que de acusador tornou,.se aliado, realizamos 

aberturas nos corredores de cada andar da parede cega com elementos vazados de vidro, 

tipo capelinha, destinadas a ventilas;ao e iluminas;ao. Essa simples providencia, 

desenvolvida pelo professor Antonio Carlos Barossi, do Departamento de Projeto da 

FAU-USP, juntamente com os alunos, tambem resultou em economia de luz, uma vez 

que evita que lampadas estejam permanentemente acessas durante o dia nesses corredores 

escuros. 

Na ultima quinzena de novembro de 2004, dois alunos do projeto foram 

convidados para participar, em Cuba, do Taller Del Cerro, realizado na Faculdade de 

Arquitetura do Centro Universitario Jose Antonio E cheverria - CUJAE, Havana, de 

experiencia de trabalhos de atelier de arquitetura. Essa experiencia de ensino/pesquisa, 

assim como o CORTI<:;:O VNO fazem parte do programa da UNESCO Profissionais 
da Cidade. 

Finalmente, quatro alunos integrantes do projeto Cortis;o Vivo, assessorados 

pelo professor Antonio Carlos Barossi, que tem participado intensamente no projeto, 

receberam no final do ano de 2004 um dos cinco premios nacionais Caixa /lAB 2004, 

apresentando o projeto de qualificas;ao do cortis;o da Rua Solon. [7] 

Cumpre ressaltar mais uma vez a participas;ao e o engajamento permanente dos 

moradores nesse projeto de auto-organizas;ao e mudans;a, que infelizmente esta 

acontecendo a margem dos processos de planejamento oficial. 0 investimento publico 

municipal nesse projeto consistiu, como ja mencionado, numa ajuda de custo para a 

mudans;a dos moradores que se dispuseram a deixar o predio. 
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Observamos que com a entrada do projeto Corti<;o Vivo, uma nova cultura de 
responsabilidade mutua vern se desenvolvendo entre OS moradores, incentivada pelas 
lideran<_;:as, especialmente pela moradora Marcia Maria de Souza, que executam inUmeras 
tarefas nos finais de semana visando a melhoria do im6vel. 

Concluindo, nao podemos deixar de ressaltar o engajamento dos alunos, 
professores, tecnicos, voluntarios, bern como a participa<_;:ao dos moradores em todas as 
fases dessa trajet6ria que estamos percorrendo juntos, em que assistimos ao 
desenvolvimento gradativo de uma cultura de responsabilidade mutua. 
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Resumo 

0 objetivo principal do Projeto Caminho de Volta e contribuir para a solus:ao de casas de 

desaparecimentos de crianyas menores de 18 anos de idade, usando metodologias que incluem a 

biologia molecular, psicologia; bioinfonruitica e a telemedicina. Sao 8.000 desaparecimentos anuais 

no Estado de Sao Paulo e cerca de 20.000 em todo o pais. Este projeto foi estruturado em quatro 

eixos principais: a) identifi.cas:ao, por meio de uma analise epidemiol6gica, das causas do 

desaparecimento de crianyas e adolescentes; b) crias:ao de urn Banco de DNA dos pais e/ou 

irmaos (Banco Referencia), que permitici a rapida e agil avalias:ao de vinculo genetico das crianyas 

e adolescentes que forem localizados (Banco Questionave~; c) fomecimento de sup01te psicossocial 

as familias de crian<;as e adolescentes desaparecidos durante todo 0 processo de busca; d) expansao 

do projeto e capacita<;ao de profi.ssionais envolvidos no sistema de garantia dos direitos da crianya 

e do adolescente em nosso Estado e futuramente no pais. te programa, que permite a rapida 

busca e comparayao entre as informas:oes geneticas e epidemiol6gicas, e urn desafio na identificayao 

de crians:as brasileiras desaparecidas e podera, em urn futuro proximo, estabelecer medidas de 

prevens:ao e de politicas publicas nessa area. Apoio financeiro: SEDH- Governo Federal, FAPESP, 

Fundayao Bradesco e Papaiz. 

Abstract 

Palavras-chave: desaparecimento infanto-juvenil, banco de DNA, atendimento 

psicol6gico. 

The main goal of the Brazilian missing kids ' project called ''Projeto Caminho de Volta'' 

is to contribute to find children under 18 years old using methodologies like molecular biology, 

genetics, psychology, bioinformatics and telemedicine. Each year, 8,000 kids disappear from their 

homes in Sao Paulo State and about 20,000 per year in the whole country. This project was 

designed to follow four main goals: 1) to identify, through an epidemiological study, the reasons of 

so many cases of missing kids; 2) to develop an identification process of recovered missing kids 

after years (death or alive), through a DNA database that includes biological samples of parents 

(reference DNA database) to be compared to a DNA database of children and teenagers with 

unknown farllilies (questionable DNA database); 3) to offer psychological support to missing kids' 
families during the entire process; 4) to expand the project to other police departments in our State 

and, in the future, to the entire country. This program, which allows the rapid search and comparison 

between genetic and epidemiological information, brings a new challenge in missing children 

identification in Brazil and should provide data to establish future preventive public programs. 

Financial Support SEDH- Federal Government, FAPESP, Fundas:ao Bradesco and Papaiz. 

Keywords: missing kids, DNA database, psychological attendance. 
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Introdw;ao 

0 desaparecimento infanto-juvenil e um fenomeno que afeta milhoes de familias 
no mundo todo e tambem no Brasil. Este fenomeno pode ser causado por situas:oes 
politicas de um pais, como guerras, e por acidentes da natureza, como tsunamis, furacoes 
ou terremotos, que podem envolver desaparecimentos coletivos. Mas tambem ha outras 
situa<;oes nas quais uma crians:a ou adolescente desaparece cujas causas, muitas vezes, 
nao sao faceis de identificar. Outras, infelizmente, sao indicadoras de uma realidade 
brutal que assola nossas crians:as e adolescentes: a violencia que pode ocorrer dentro e 
fora da familia. 

Nos estados de direito, a identificas:ao da pessoa e uma necessidade social e 
legal sendo uma obriga<;ao do Estado. Uma das grandes dificuldades encontradas na 
tentativa de localizas:ao de crians:as desaparecidas reside no fato de que o sistema de 
identificas:ao, ora em vigor no Brasil, nao exige ou preve que os individuos nascidos no 
pais possuam, desde a infancia, um registro de identidade. Este registro e efetuado bern 
mais tarde, normalmente no final da adolescencia, quando esses individuos recebem a 
identificas:ao civil. Desta forma, sempre que se encontra uma crians:a sem filias:ao defmida, 
em condis:oes de abandono ou exploras:ao de qualquer sorte, e extremamente dificil 
estabelecer sua identidade. Mesmo quando a crian<;a encontrada guarda alguma 
semelhan<;a com outra anteriormente dada como desaparecida, os problemas ainda sao 
grandes. 0 deslocamento de pessoas para o confronto causa um profunda desgaste 
emocional dos envolvidos e, quase sempre, a confirma<;ao de filias:ao e necessaria pot 
meio de testes de DNA. 

Os processos utilizados na tentativa de localizas:ao de crians:as desaparecidas 
sao basicamente estabelecidos por consensos internacionais. 0 primeiro passo consiste 
na declaras:ao oficial do desaparecimento pelo boletim de ocorrencia (BO), que deve ser 
lavrado imediatamente ap6s a consumas:ao do fato, nas delegacias ou pela internet. 
Posteriormente, as familias sao convocadas a levar a delegacia uma foto da crians:a na 
epoca do desaparecimento; que devera ser divulgada em diversos meios de comunicas:ao. 
Metodos atuais de envelhecimento da foto, a partir das fotos dos pais e irmaos, ajudam 
no reconhecimento da crians:a ap6s varios anos. 

Paises como Estados Unidos e Canada possuem inumeros grupos voltados a 
esta questao, como por exemplo, o National Center for Missing & Exploted Children -NCMEC
[1] eo National Missing Children Services-NMCS [2]. No Canada o NMCS e um programa 
do National Polic·e Servil'es, que ha anos desenvolve parceria com o governo e a policia 
local, para investigar 0 OCOttido, divulgar fotos, pesquisar OS multiplos tipos de 
desaparecimentos e fornecer algum tipo de suporte psicol6gico para as familias que vivem 
esta sitt.ia<;ao. Os dados referentes encontram-se nos relat6rios anuais, organizados com. 
os dados oriundos do Canadian Police Information Centre (CPIC) (3]. Os Estados Unidos 
possuem por volta de 1.250.000 enderes:os na internet destinados a crian<;as e adolescentes 
desaparecidos, enquanto que no Brasil esse numero e de 14.600. Muitos sao somente 
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para clivulga<;ao de fotos, outros ensinam meclidas preventivas, e por volta de 50 enderes:os 
sao de organizas:oes nao-governamentais que oferecem todo 0 tipo de apoio e auxilio 
para pais que tenham filhos nesta situa<;ao. 

Os dados da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidencia da 
Republica [4] inclicam que 20 mil crians:as e adolescentes desaparecem por ano no pais 
devido a: fuga dos lares, conflitos de guarda (subtra<;ao de incapaz), rapto consensual 
(fuga com namorado(a), perda por descuido, negligencia ou desorienta<;ao, situa<;ao de 
abandono (situa<;ao de rua), vitima de acidente, intemperie ou calamidade, trafico para 
fms de exploras:ao sexual, seqiiestro, transferencia irregular de guarda (perda de contato), 
fuga de institui<;oes, suspeita de homidclio e exterminio e outros tipos, ate aqueles que 
nao possuem causas identificadas. Estes nlimeros alarmantes levaram o governo federal 
a construir, em 2002, a Rede Nacional de Identificas:ao e Localizas:ao de Crians:as e 
Adolescentes Desaparecidos, criada por meio da Subsecretaria de Promo<;ao dos Direitos 
da Crian<;a e do Adolescente, que engloba delegacias e servis:os de todos os estados da 
federas:ao para auxiliar na busca e clivulga<;ao dos desaparecidos. 

Nos Ultimos tres anos, OS dados do Departamento de Homidclios e Prote<;ao a 
Pessoa - DHPP- da Policia Civil do Estado de Sao Paulo, inclicam o alarmante nlimero 
de 8.000 ocorrencias registradas sobre desaparecimento de crians:as e adolescentes no 
Estado, sendo que a grande maioria configuram fugas de casa. A violencia domestica e o 
abuso sexual intrafamiliar podem favorecer a saida de crians:as e adolescentes de suas 
casas, uma vez vulneraveis pod em acabar entrando nas redes de exploras:ao sexual in fan til, 
na contravens:ao e no trafico de drogas [5], [6]. 

Segundo a PESTRAF - Pesquisa sobre o Trafico de Mulheres, Crians:as e 
Adolescentes para Fins de Exploras:ao Sexual Comercial no Brasil [7], o crime organizado 
utiliza 241 rotas terrestres, maritimas e aereas para explorar sexualmente mulheres, jovens 
e crians:as. Mas serao somente estas as causas que levam ao desaparecimento infanto
juvenil? Esta triste realidade mostra a urgencia na elabora<;ao de as:oes efetivas, nao s6 
no controle e resolus:ao dos casos, mas tambem na identifica<;ao real do problema, que 
permitam estabelecer meclidas de prevenc;:ao. 0 uso de avans:os cientificos em beneficio 
de problemas sociais e legais e uma das metas a ser alcans:ada pela ciencia e por seus 
pesquisadores. A parceria· entre o estudo psicossocial de fatores relacionados ao 
desaparecimento de crians:as e adolescentes, bem como a utiliza<;ao de novas metodologias 
cientificas e' tecnol6gicas que permitam a rapida e precisa identificas:ao desses inclividuos, 
deve ser estabelecida por grupos que, alem de dominarem o conhecimento estejam 
dispostos a trabalhar no fortalecimento de uma rede integrada entre os 6rgaos 
governamentais e nao-governamentais. 

0 Departamento de Medicina Legal, Etica Medica e Medicina Social e do 
Trabalho, da Faculdade de Meclicina da Universidade de Sao Paulo, possui reconhecida 
competencia na realizas:ao de exames de DNA para fins forenses (investiga<;ao de 
paternidade e identificas:ao humana), e na condu<;ao de um servi<;o de atendimento 
psicol6gico as familias e crian<;as vitimas de abuso sexual (CEARAS). Estas experiencias 
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de areas elistintas propiciaram a elabota<;ao de um projeto que pudesse atender as 
necessidades da sociedade e contribuir com os 6rgaos governamentais na solu<;ao de 
casos de crian<;as e adolescentes desaparecidos no Estado de Sao Paulo. Em 13 de setembro 
de 2004 foi lan<;ado na Faculdade de Meelicina da USP o Projeto Caminho de Volta, 
em parceria com a Secretaria de Seguran<;a Publica do Estado de Sao Paulo, Departamento 
de Homidelios e Prote<;ao a Pessoa (DHPP), que vem sendo oferecido, de forma gratuita, 
a popula<;ao de nosso Estado (www.caminhodevolta.org.br). 

Eixos do Projeto 

0 Projeto Caminho de Volta cadastra familiares de crian<;as e adolescentes 
desaparecidos, menores de 18 anos, que tenham feito um BO sobre este epis6elio. Sao 
cadastrados tanto os casos atuais quanto a demanda reprimida, ou seja, casos de 
desaparecimentos ocorridos ha anos, considerando-se que na epoca o desaparecido fosse 
menor de 18 anos. 0 projeto tambem contempla as crian<;as e adolescentes encontrados, 
bem como os que voltam espontaneamente para suas casas e, ainda, os que possuem 
filia<;ao indefinida ou duvidosa. 0 Projeto Caminho de Volta foi estruturado em quatro 
eixos fundamentais: 

a) Eixo Psicossocial 

Este eixo visa o fornecimento de suporte psicossocial as familias de crian<;as e 
adolescentes desaparecidos com intuito de eliagnosticar sua dinamica familiar, acompanhar 
a familia no decorrer do processo de busca, e participar na solu<;ao final do caso. Desde 
setembro de 2004, o Projeto Caminho de Volta estabeleceu uma sala de atendimento a 
popula<;ao dentro do DHPP, no centro da cidade de Sao Paulo. Ela possui pelo menos 
um psic6logo de nossa equipe presente em todos os elias da semana. As entrevistas 
realizadas pot meio da aplica<;ao de um questionario estruturado, com familias de crian<;as 
e adolescentes desaparecidos, sao feitas ap6s a abertura do BO sobre o fato e tem pot 
objetivo conhecer a hist6ria familiar, a hist6ria do desaparecido e as circunstancias de 
seu desaparecimento, alem de identificar as causas e fazer os encaminhamentos destas 
familias para ONGs e entidades governamentais de Sao Paulo. 

0 psic6logo fornece as informa<;oes sobre o projeto e antes de iniciar a entrevista 
solicita autoriza<;ao previa de adesao, por meio da assinatura de documento de 
consentimento livre e esclarecido. Ap6s as entrevistas e identificadas as provaveis causas 
do desaparecimento das crian<;as e adolescentes, sao agendados pelo menos tres 
entrevistas de retorno com as familias inseridas no programa, com um intervalo de 20-25 
elias, cuja finalidade e orienta<;ao, acompanhamento e encaminhamento para a rede de 
atendimento psicossocial enquanto a crian<;a ou adolescente encontra-se desaparecido. 
Se o menor for encontrado ou voltar espontaneamente para casa no periodo das entrevistas 
de retorno, a familia e orientada a informar este fato a delegacia e a traze-la para as 
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entrevistas. Nesta ocasiao, sera aplicado urn questionario para identifi.car as causas do 
desaparecimento, onde a crians:a esteve, por quais circunstancias passou e quais sao suas 
condis:oes fisicas e psicol6gicas e, principalmente, se deseja voltar para casa. 0 
atendimento psicol6gico possui urn carater preventivo no sentido de evitar que outras 
crians:as e adolescentes se encontrem em situas:ao de vulnerabilidade. 

b) Banco de dados e de DNA 

0 tempo de busca de urna crians:a desaparecida pode muitas vezes se prolongar 
por anos, difi.cultando o pronto reconhecimento entre as partes. Considerando-se a ausencia 
de registros de identifi.cas:ao como a impressao digital (carteira de identidade) logo ao 
nascimento, fica impossivel a comparas:ao dessas caracteristicas biol6gicas pessoais e 
unicas por outro meio que nao a analise do perfil de DNA. Nesse sentido, urn Banco de 
DNA dos pais e/ ou familiares de crians:as desaparecidas permite urna rapida e predsa 
comparas:ao de filias:ao (e conseqiiente identificas:ao), quando necessaria o confronto 
entre as partes. Esse sistema e util nao s6 nos casos de envelhecimento como tambem na 
identificas:ao de restos mortais. Nesse processo e imprescindivel a elaboras:ao de urn 
sistema de informatica que possibilite o cruzamento seguro e rapido dessas informas:oes 
quanto ao perfil do DNA e de dados relativos ao desaparecimento. 

Todos os individuos, embora fisiologicamente semelhantes, diferem em 
seqiiencias de DNA, e essa varias:ao normal da populas:ao nos permite reconhecer e 
identifi.car unicamente as pessoas que nos cercam. Essa variabilidade, ou polimorfi.smo 
genetico, e utilizada com segurans:a para identifi.cas:ao de individuos ou mesmo estabelecer 
a filias:ao em casos de paternidade [8], [9]. Dentre os marcadores geneticos utilizados 
para identifi.cas:ao hurnana, incluem-se os polimorfi.smos do DNA nuclear e do DNA 
mitocondrial. Em diversas situas:oes forenses, incluindo a de pessoas desaparecidas, onde 
temos muitas vezes material degradado, incinerado ou em pequenas quantidades, a analise 
do DNA e a unica ops:ao para a identificas:ao. E ntretanto, existem situas:oes onde o grau 
de degradas:ao do DNA nuclear e tao grande que precisamos utilizar diferentes 
metodologias para responder a mesma demanda. N esses casos, podemos utilizar a analise 
do DNA mitocondrial [10], [11] que e maternalmente herdado [12] e, portanto, mesmo 
parentes pela via materna ~om graus distantes de parentesco podem ser usados como 
material-referenda para comparas:ao em casos de identifi.cas:ao, principalmente em casos 
de desaparecidos. 

No Banco de DNA denominado "Referenda" sao arquivados OS perfi.s de DNA 
obtidos a partir de material biol6gico voluntariamente doado por parentes 
(preferencialmente pais) do desaparecido. 0 DNA da pessoa localizada ira constituir 
outro Banco, denominado "Questionavel", que da mesma forma sera pesquisado sempre 
que uma nova familia em busca de urn ente desaparecido for agregada ao Banco 
Referenda [13]. 

As amostras de material biol6gico sao devidamente identifi.cadas e arquivadas 
em c6digos, sendo os perfi.s de DNA obtidos confidenciais. Alem disso, o doador tern 
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plena liberdade de retirar as informa<_;:oes referentes ao seu material doado a qualquer 
momenta [14] . 

0 Banco de Dados e de DNA assim criado possibilitara tambem a inser<_;:ao de 
programas de tratamento de imagens que poderao ser periodicamente atualizados e 
disponibilizados na internet. 0 cruzamento das informa<_;:oes da crian<_;:a e das condi<_;:oes do 
desaparecimento, das fotos ap6s o envelhecimento e dos dados moleculares e geneticos 
armazenados nesses dais bancos de dados, permitira colocar em cantata, de forma agil, as 
duas pontas do problema, possibilitando urn caminho de volta da crian<_;:a e do adolescente 
desaparecido para a sua familia. 

c) Identifi.ca<_;:ao das causas 

No Brasil, foi realizada, pelo Movimento Nacional de Direitos Hurnanos, urna 
pesquisa envolvendo todos os Estados da federa<_;:ao (com exce<_;:ao do Acre), cujo objetivo 
era investigar alem do perfil da pessoa desaparecida no pais (de todas as faixas ecirias), a 
forma como cada Estado respondia a este problema, par meio das a<_;:oes policiais e das 
notifica<_;:oes [15] . Esta pesquisa fomeceu urn panorama de como este problema ainda necessita 
de urna coleta de informa<_;:oes mais direcionada e uniforme em todos os Estados. Poucos 
Estados possuem urn formulario esped.fico para queixas de desaparecimento, OS quais nao 
sao identicos, metade deles possuem dados tabulados e mesmo assim nao ha urn programa 
especifico para is to e nao ha padtoniza<_;:ao dos arquivos. Pot outro lado, o BO e urn documento 
que e lavrado com o intuito de colaborar na localiza<_;:ao do desaparecido e, assim sendo, nem 
sempre oferece dados que possam contribuir no melhor entendimento das causas desses 
desaparecimentos. Mesmo OS nlimeros oficiais de desaparecidos podem nao corresponder a 
situa<_;:ao atual, pais muitos desaparecimentos nao sao registrados nas delegacias e quando as 
crian<_;:as sao encontradas, ou voltam espontaneamente aos seus lares, esses casas nao sao 
infotmados a poJicia, petmanecendo OS mesmos nas estatlsticas oficiais. 

A partir dos questionarios aplicados as familias, quando do ingresso no Projeto 
Caminho de Volta, elaboramos urna pesquisa de campo como intuito de avaliar diversas 
questoes relativas ao desaparecimento infanto-juvenil como miserabilidade, violencia 
domestica, abuso sexual, entre outros. Para cada familia estudada no projeto estao sendo 
entrevistadas duas familias chamadas "referencia", que motam o mais proximo possivel da 
familia em estudo. 0 mesmo questionario e aplicado nas duas familias referencia e, ao final da 
analise, acreditamos que sera possivel a identifi.ca<_;:ao de fatores esped.ficos (ou nao), que 
possam ser associados a esse fenomeno. Pretendemos avaliar familias do mesmo nivel 
socioeconomico e sujeitas as mesmas dificuldades e pressoes extemas, mas que nao tiveram 
casas de crian<_;:as ou adolescentes desaparecidos. Este eixo possui relevancia social e preventiva. 

d) Expansao do projeto 

A expansao da metodologia desenvolvida no Projeto Caminho de Volta aos 
profissionais envolvidos no sistema de garantia dos direitos da crian<_;:a e do adolescente, 
pot meio de cursos presenciais e educa<_;:ao a discincia, e uma das metas da nossa equipe. 
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A capacita<_;:ao destes profissionais deve incluir o treinamento para a coleta de 
material biol6gico e de informa<_;:oes, ah~m de contemplar o desenvolvimento e 
aperfei<_;:oamento da sensibiliza<_;:ao para escutar o relato sobre o desaparecimento advindo 
das familias, e assim agilizar as medidas de encaminhamento, buscas e investiga<_;:oes. A 
inclusao da telemedicina nesse processo fornece a infra-estrutura tecnol6gica que permite 
a otimiza<_;:ao do atual sistema de educa<_;:ao e a integra<_;:ao multicentrica, seja utilizando 
tecnologias de ponta (videoconferencia) ou recursos de larga abrangencia (internet) . A 
estrutura<_;:ao de urn website de referencia educacional e de base de dados e uma das 
caracteristicas fundamentais para este projeto. Nesse sentido, vamos colaborar com o 
preenchimento de urna ficha de cadastramento nacional com fotografias e dados pessoais 
baseados na internet, compartilhando informa<_;:oes entre as diversas institui<_;:oes 
participantes, facilitando a forma<_;:ao de urna base unica nacional. 

Consideras:oes Finais 

0 estudo psicossocial e a investiga<_;:ao genetica e molecular das familias de 
crian<_;:as e adolescentes desaparecidos configuram urna proposta de trabalho articulada 
inedita no Brasil e deve set estabelecida pot grupos que, alem de dominarem o 
conhecimento, estejam dispostos a trabalhar no fortalecimento de urna rede integrada 
entre OS 6rgaos governamentais e nao-governamentais, como ja estabelece 0 ECA -
Estatuto da Crian<_;:a e do Adolescente (Lei 8069 de 13.07.1990) [16], que preve no Livro 
II parte especial, Titulo IDa Politica de Atendimento, Capitulo I Disposi<_;:oes Gerais, os 
artigos: Art. 86: ''A politica de ·atendimento dos direitos da crian<_;:a e do adolescente far
se-a atraves de urn conjunto articulado de a<_;:oes governamentais e nao-governamentais, 
da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Munidpios." Art. 87: "Sao linhas de 
a<_;:ao da politica de atendimento: IV- servi<_;:o de identifica<_;:ao e localiza<_;:ao de pais, 
responsavel, crian<_;:as e adolescentes desaparecidos". 

0 Projeto Caminho de Volta tern suscitado diferentes questionamentos junto a 
sociedade no que se ref ere as causas do desaparecimento que incluem questoes de conflitos 
familiares (violencia domestica e sexual), questoes referentes a maternidade e paternidade 
responsiyel, questoes de ado<_;:ao e abrigamento de crian<_;:as sem filia<_;:ao esclarecida, 
alem de qu~stoes ligadas a preven<_;:ao, que envolvem a imporcincia de urna identifica<_;:ao 
pelo DNA ao nascer. 0 impacto social previsto e de que, alem das denuncias lavradas 
em delegacias, a popula<_;:ao encontre urn programa que forne<_;:a suporte tecnol6gico e 
psicol6gico nos casos de desaparecimento, auxiliando para que as buscas possam ser 
mais ageis e efetivas, e que as crian<_;:as e adolescentes desaparecidos possam encontrar 
urna forma de retornar e serem reintegrados as suas familias. 

Outro aspecto importante e o potencial deste projeto de ser multiplicado em 
outros Estados da Uniao, por meio de parcerias entre Estado, universidade, iniciativa 
privada e sociedade. Urn exemplo sao as seis capacita<_;:oes realizadas, no periodo de 
mar<_;:o a julho de 2005, com seis dos oito Departamentos de Policia Judiciaria Interior -
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DEINTER 1 (Sao Jose dos Campos), DEINTER 2 (Campinas), DEINTER 3 (Ribeirao 
Preto), DEINTER 4 (Bauru), DEINTER 5 (Sao Jose do Rio Preto) e DEINTE R 8 
(Presidente Prudente), que ja implantaram o Projeto Caminho de Volta no interior do 
Estado de Sao Paulo. A expansao do projeto para todo o pais, com a cria<;ao de urn 
Banco Unicode DNA que permitira o rapido cruzamento das informa<;oes biol6gicas de 
crian<;as localizadas em qualquer lugar do Brasil, e urn desafio prestes a ser concretizado. 

Uma vez coletados OS dados referentes as possiveis causas dos desaparecimentos, 
em diferentes regioes do pais, estaremos contribuindo para que estes dados mobilizem a 
sociedade e a universidade, visando a futuras pesquisas e programas de preven<;ao com o 
objetivo de garantia e de defesa dos direitos de nossas crian<;as e adolescentes. Nesse 
sentido, o projeto fortalece as politicas publicas relacionadas, urna vez que participara na 
articula<;ao e potencializa<;ao da rede de prote<;ao da crian<;a e do adolescente, pois tera 
como parceiras as organiza<;oes governamentais, nao-governamentais e programas afins. 
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Resumo 

Este artigo e uma apresentac;:ao parcial do trabalho da Incubadora Tecnol6gica de 
Cooperativas Populates da Universidade de Sao Paulo - ITCP-USP como extensao 
universiciria, desde sua origem na universidade ate a atualidade. Esta extensao para fora 
dos muros da universidade nao se dade forma assistencialista ou sem reflexao nos espac;:os 
em que atua, mas como uma proposta de trabalho autogestionario e de gerac;:ao de renda, 
sob os prindpios da E conomia Solidaria, com a populac;:ao excluida da propriedade e do 
capital. A incubac;:ao de cooperativas e os problemas que a ITCP tem vivido nesse processo 
levam-nos a refletir em novos modos de inserc;:ao dos grupos incubados. Uma dessas 
possibilidades que comec;:amos a trabalhar e 0 desenvolvimento local. Algumas das praticas 
adotadas sao os clubes de troca com o mercado-escola, a agricultura urbana e o clube de 
compras, sempre desenvolvidas em redes solidarias conjuntamente com atores de todo o 
processo. 

Palavras-chave: E conomia solidaria, autogestao, extensao universitaria. 

Abstract 

This article is a partial presentation of the work of ITCP-USP as a program of extension 
inside the university, from its origins in the university to nowadays. This extension to 
outside the university is not done in an "assitencialist" way or without reflexion. Instead, 
it is done with a proposal of self-management and income generation, under the principles 
of Economia So!iddria (solidary economics) and is directed to that part of population 
which is excluded from property and capital. Cooperatives incubation and the challenges 
faced in this process led us to think in new ways of social insertion of the incubated 
groups. One of these possibilities is local development. Some of strategies adopted consist 
of exhange clubs, introducing the mercado-esco!a (school-market) methodology, urban 
agriculture and collective purchases, all developed into a solidary network along with 

participants of the whole process. 

Keywords: Solidary economics, self-management, universitary extension. 
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IntrodU<_;:ao 

No fim dos anos 80, em face da adoc;ao, em larga escala no Brasil, de politicas 
neoliberais, como a abertura de mercado ao comercio internacional, as privatizac;oes de 
empresas e servic;os, o aumento das terceirizac;oes nos servic;os publicos, a regulac;ao de 
mercados pelas corporac;oes, a preferencia das empresas por produzirem em paises com 
mao-de-obra mais barata, ou seja, a internacionalizac;ao economica, 0 car:iter competitive 
da sociedade sob o capitalismo ganha enorme evidencia. A consequencia mais visivel 
destas politicas e a grande massa de trabalhadores que perdem 0 emprego, ou que sao 
alijados do mercado de trabalho provis6ria ou definitivamente. 

A abertura de mercados ao comercio internacional e a transferencia de empresas 
para paises de mao-de-obra barata representam mudanc;as estruturais em que ha intensa 
desvalorizac;ao do trabalho humano, o que nao se caracteriza apenas como um problema 
brasileiro, mas mundial, inerente ao modo de produc;ao capitalista. 

Visando a analise desta crise no mundo do trabalho e suas consequencias para 
as relac;oes sociais, um grupo de estudos interdisciplinar, na USP, formado por estudantes 
e pelo professor Paul Singer, desde 1996, propos-se a retomar o estudo da Economia 
Solidaria como alternativa para superar o capitalismo, atraves de uma organizac;ao social, 
politica e economica cujo cerne seja a cooperac;ao. Segundo Singer, a economia solidaria 
e "( ... ) um modo de produc;ao e distribuic;ao alternative ao capitalismo, criado e recriado 
periodicamente pelos que se encontram ( ou temem ficar) marginalizados do mercado de 
trabalho. A economia solidaria casa o principia da unidade entre posse e uso dos meios 
de produc;ao e distribuic;ao (da produc;ao simples de mercadorias) com o principia da 
socializac;ao destes meios (do capitalismo )" (2000, p.13). Os principios basicos da 
economia solidaria sao a propriedade coletiva ou associada do capital e o direito a liberdade 
individual, e a sua forma mais comum de organizac;ao e a cooperativa de produc;ao, cuja 
gestao e feita pelos pr6prios trabalhadores. 

Em 1998, a Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP e a Fundac;ao Banco 
do Brasil decidiram estender a outras universidades a exitosa experiencia da gerac;ao de 
trabalho e renda para populac;oes faveladas da Incubadora Tecnol6gica de Cooperativas 
Populates da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a USP foi uma das escolhidas 
para sediar o novo projeto junto a Coordenadoria Executiva de Cooperac;ao Universitaria 
de Atividades Esp~ciais -CECAE. 0 convite feito ao professor Paul Singer para coordena
lo, estendeu-se aos alunos que ja participavam do grupo de estudos, a professores de 
outras unidades e de areas diversas da universidade e aos funcionarios interessados na 
realizac;ao daquele projeto. Assim, e criada a Incubadora Tecnol6gica de Cooperativas 
Populates- ITCP- USP, como enorme desafio de por em pratica tudo o que vinha se 
constituindo como materia para discussao no estudo da economia solidaria. 

A primeira tarefa que se impunha ao grupo era compreender qual o significado 
e o prop6sito de se criar a ITCP como um projeto de extensao universitaria, vista tradici
onalmente como prestac;ao de servic;os a comunidade. Desde o comec;o, assim que alu
nos, professores e funcionarios foram a campo para fazer a formac;ao em cooperativismo, 
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ficou muito clara a insuficiencia daquela formula de extensao. Percebemos imediata
mente que nao bastava ditar as regras do cooperativismo ou mesmo discutir os seus 
prindpios. Havia questoes mais urgentes que demandavam respostas para o grupo da 
USP envolvido no processo. Tinhamos, como uma tarefa previa e fundamental, a nossa 
propria formas;ao, pois a cada encontro com os sujeitos potenciais do trabalho de incuba
s;ao, ficava clara a nossa incapacidade de compreende-los em sua inteireza. Tambem nao 
tinhamos as respostas para os problemas que colocavam, problemas urgentes que trans
cendiam muito a nossa limitada e teorica formas;ao academica. Alem disso, ficava muito 
nitido o processo de aprendizagem pelo qual passavamos mutuamente, os grupos popu
lates e os membros da ITCP, durante a interas;ao, cujo objetivo explicito era oferecer um 
curso de cooperativismo e dar apoio aos grupos que se dispusessem a constituir coopera
tivas. 0 imenso potencial de troca de experiencias que se desenvolvia em cada um dos 
nossos encontros permitiu, de imediato, que se ampliasse o conceito de extensao, quan
do aplicado aquilo que alunos, professores, funcionarios e incubados faziamos: a forma
s;ao de alunos e a formulas;ao de questoes que e:xigiam pesquisa. Ou seja, a geras;ao de 
trabalho e renda dos grupos populates nao significava apenas um mero trabalho social, 
que contribui para apaziguar os problemas estruturais do modo de produs;ao vigente 
enquanto a universidade doa seu saber aos que nao sabem. Descobrimos que a economia 
solidaria pode gerar transformas;oes muito mais profundas, para alem da sobrevivencia 
economica, e que a experiencia autogestionaria envolve mudans;as culturais importantes. 
A ITCP-USP, tambem ela modificada pelo contato com os cooperados e pela tarefa que, 
em comum, realizavam, acaba por se propor como um projeto de transformas;ao da con
ceps;ao classica de extensao universitaria. 

0 trabalho de campo, que teve inicio no entorno da USP, nos bairros que cer
cam a universidade, estendeu-se, posteriormente, em parcerias com o governo do estado 
e as prefeituras municipais, para a periferia da cidade de Sao Paulo, para distritos como 
Jardim Angela, Capao Redondo e Campo Limpo, para a periferia de Guarulhos e outras 
localidades do estado como Nhunguara, comunidade quilombola do Valeda Ribeira, e a 
Praia Grande, com o objetivo de acompanhar grupos produtivos que sejam de fato de
mocraticos e autogestionarios. 

Desde 1999, a ITCP-USP integra a Rede Universitaria de Incubadoras 
Tecnologicas de Cooperativas Populates, da qual fazem parte 17 incubadoras de univer
sidades publicas e privadas em todo o Brasil, que se retinem periodicamente para trocar 
experiencia:s, aprimorar a metodologia de incubas;ao e tomar posis;ao dentro do movi
mento nacional de economia solidaria, buscando afirmar a importancia do envolvimento 
da universidade com as experiencias que vem sendo realizadas no pais todo, por meio 
das atividades de ensino, pesquisa e extensao. 

Nos Ultimos anos, o movimento de economia solidaria no Brasil tem se amplia
do, envolvendo ONGs, sindicatos, poder publico e, principalmente, novos empreendi
mentos criados, resultando na constituis;ao de foruns publicos de economia solidaria e 
na proposis;ao de politicas publicas, que atendam as necessidades dos empreendimentos. 
Nesse novo contexto, entendemos que o papel de uma incubadora universitaria e tornar 
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a universidade uma ativa participante desse processo. 

Que tipo de atuac;ao permite a ITCP-USP sentir-se como participante? Ao longo 
dos seus sete anos de existencia a ITCP tern desenvolvido metodos para abordar os 
problemas com os quais se defronta em sua ac;ao com as populac;oes pobres. Ou seja, tern 
discutido e aprofundado caminhos que permitam aos nossos formadores, alunos e 
professores da universidade, apropriar-se de uma pratica pedag6gica pautada nos principios 
que norteiam a economia solidaria e a autogestao. 

Prindpios Metodol6gicos e Estrategias do Trabalho 

A economia solidaria e um projeto de transformac;ao social, pautado na 
autogestao e a que pressupoe tanto a reformulac;ao do modo de produc;ao quanto da 
pratica pedag6gica. As ideias fundamentais para a criac;ao de uma metodologia para a 
ac;ao pedag6gica se basearam nas ideias do educador Paulo Freire. Em linhas gerais, o 
motivo inicial de sua pedagogia e o compromisso com os oprimidos, ausente nas 
pedagogias tradicionais, criadas e praticadas pelos opressores. Pedagogias, portanto, da 
dominac;ao e da reafu:mac;ao da dominac;ao, estabelecendo muito claramente quem sabe 
e quem nao sabe. 

0 esforc;o da ITCP para fundamentar uma pratica emancipat6ria parte da ideia 
de que todo processo educativo precisa estar assentado no conhecimento dos educandos, 
da realidade em que vivem e como a vivem. A construc;ao desse conhecimento possui 
sentido duplo: conhecer os sujeitos com os quais trabalhamos e reconhecer que os sujeitos 
sao portadores de conhecimentos que n6s nao possuimos. Assim, e possivel estabelecer 
o principia da pedagogia dial6gica, ou seja, aquela que coloca o dialogo (a troca) como o 
centro do processo educativo, marcando as relac;oes entre educador e educandos. Em 
lugar de tomar a realidade como absoluta, pratica comum as pedagogias autoritarias e 
reprodutivas, a nossa metodologia sempre pergunta. "Falar e nomear sao prerrogativas 
da condic;ao humana. Propor alternativas ao vivido requer que a fala defina o contorno e 
o limite do vivido. A realidade do que sou contem uma dimensao de possibilidade, um 
vir-a-ser que me nega e ao negar-me, permite-me conceber um outro vivido. 0 novo que 
sai do velho s6 e possivel se nomeio a utopia que a possibilidade representa. E pot isso 
que, na formac;a~ de grupos cooperados, sao tao importantes tres perguntas: 0 que cada 
membro do gtupo faz, o que eles sabem fazer e o que eles gostariam de fazer juntos. 
Essas perguntas abrem espac;o para a fala sobre o vivido e a realidade, tal como e percebida 
coletivamente pelo grupo, mas principalmente abrem espac;o para nomear as novas 
alternativas, que podem, assim, ser concebidas." (Kruppa, 2005, p.26-27) 

A metodologia da ITCP-USP baseia-se, portanto, em principios relacionados a 
uma educac;ao que coloca questoes, que torna a realidade vivida pelos grupos nao menos 
opressora, mas reveladora da opressao. A autogestao s6 e possivel quando OS trabalhadores 
se deixam tomar pela paixao da democracia e da igualdade. Mas e uma paixao informada, 
consciente e atuante. 
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Porque somos urn projeto de extensao de urna universidade publica pensamos 
que a nossa a<;:ao deve conduzir a constru<;:ao de urna sociedade mais justa, democratica 
e igualitaria. Esses principios, por defini<;:ao, nao carregam regras de aplica<;:ao 1, mas 
norteiam a pratica pedag6gica. Da mesma forma, as estrategias didaticas nao sao regras 
passiveis de serem transpostas independentemente do contexto; sao formas de fazer/ 
atuar que buscam uma organiza<;:ao que possa propiciar e estabelecer rela<;:oes 
diferenciadas, baseadas na discussao, reflexao e tomada de decisoes coletivas, revelando, 
assim, a vivencia e a objetiva<;:ao de outros valores. 

Sao alguns prindpios da metodologia da ITCP-USP: a indissociabilidade do 
ensino, da pesquisa e da extensao, a interdisciplinaridade, a forma<;:ao de todas as pessoas 
envolvidas no processo pedag6gico, a vivencia da autogestao tanto internamente a 
incubadora quanto dos cooperados, a rela<;:ao problematizadora formador/trabalhador, e 
a importa.ncia de se trabalhar os conflitos, como potencial para explicitar diferen<;:as. 

A ITCP-USP trabalha no desenvolvimento de pesquisas, metodologia, forma<;:ao 
e praticas em campo. A organiza<;:ao do trabalho de incuba<;:ao acontece nos Grupos de 
Ensino, Pesquisa e Extensao Multidisciplinar- GEPEM, que desenvolvem o planejamento 
das atividades com os grupos e as trocas-dos conhecimentos espedficos dos formadores 
que o compoem. Cada GEPEM planeja a incuba<;:ao de pelo menos dois empreendimentos 
que sao acompanhados por urn formador-referencia e pelos outros membros do grupo, 
com suas contribui<;:oes especificas. 

Outros espa<;:os essenciais da ITCP-USP sao as reunioes de forma<;:ao interna 
que sao semanais e com urn tema espedfico de estudo, o Conselho Orientador, em que 
sao tomadas as principais decisoes sobre a atua<;:ao da ITCP-USP com a participa<;:ao de 
todos os formadores e coordenadores. 

As pesquisas sao desenvolvidas por tres nucleos: o Nucleo de Gestao, que tern 
como objetivo produzir reflexoes sobre o tema e adaptar ferramentas utilizadas 
tradicionalmente na gestao de empresas capitalistas, visando a sua apropria<;:ao por grupos 
populates; o Nucleo de Redes, que estuda estrategias economicas voltadas ao 
desenvolvimento locale produz metodologia voltada para articula<;:ao de empreendimentos 
solidarios; e o Nucleo de Incuba<;:ao, que estuda as caracteristicas dos grupos incubados, 
constr6i e avalia as estrategias metodol6gicas adequadas a cada grupo. 

Experiencias do trabalho em campo 

0 que se espera de urn processo de incuba<;:ao? A palavra incubar tern sido 
utilizada pelas mais diversas institui<;:oes na realiza<;:ao de numerosas e distintas atividades. 
No que se refere ao trabalho realizado, especificamente pela ITCP-USP, que consiste no 
estimulo a forma<;:ao e acompanhamento das atividades de cooperativas' e outros 

1 Os prindpios pod em scr modificados dependendo da nanu:eza do trabalho, do contcxto, da necessidade e dos objetivos envolvidos. 
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empreendimentos autogestionarios, pode-se destacar duas expectativas 1n1c1a1s, que 

motivaram o desenvolvimento de uma metodologia de incubac;ao: a possibilidade de 

emancipac;ao do individuo e a gerac;ao de renda. 

Por emancipac;ao do individuo, entende-se a possibilidade de mudar sua forma 
de sentir e agir, a partir da devoluc;ao a ele de algo ha muito perdido: o sentido de seu 

trabalho. A autogestao, por ser uma forma de organizac;ao em que todos aqueles que dela 

participam tern igual direito a voz e voto, garante a atuac;ao das pessoas nas decisoes 
daquilo que lhes pertence. Elas passam a responsabilizar-se e a identificar-se com cada 

' ac;ao. E nesse momenta que o trabalho ganha um sentido, maior inclusive do que a 

obtenc;ao da renda. Passa a ser uma forma de realizac;ao da propria pessoa. Alt~m disso, a 
nao- hierarquizac;ao traz a necessidade da redefinic;ao das relac;oes entre as pessoas que, 
ao deixarem de agir apenas nos limites das func;oes exercidas por cada uma, desenvolvem 
suas habilidades de um modo geral, enriquecendo bastante as relac;oes com os outros. 

Ou seja, a pessoa que nao mais esta presa ao seu papel de empregado, torna-se um 
trabalhador consciente de sua autonomia, mas consciente tambem de que e parte de um 

todo, junto com outros trabalhadores autonomos como ele, o que inclui todas as suas 
caracteristicas, e nao apenas aquelas referentes a sua destreza na operac;ao de tecnicas e 

maquinas. Nao sao mais funcionarios, mas sim pessoas que interagem para o 
desenvolvimento coletivo. 

Esta, no en tanto, nao e a intenc;ao mais disseminada dos processos de incubac;ao. 
De maneira geral, a economia solidaria, em especial em suas ac;oes de formac;ao de 

cooperativas, desenvolveu-se no Brasil com mais intensidade a partir dos anos 90, como 
resposta a situac;ao economica do pais. Assim, a principal motivac;ao das iniciativas de 

incubadoras era a expectativa de criac;ao de formas alternativas de gerac;ao de renda. 

Das duas expectativas que presidiram a criac;ao da ITCP-USP, a emancipac;ao 
dos trabalhadores e a gerac;ao de trabalho e renda, tivemos experiencias que geraram 

resultados nas duas expectativas, apesar de que se pode dizer que atingimos melhores 
resultados na primeira delas. Ao longo da grande maioria dos cursos e grupos ja 
acompanhados, os participantes demonstraram mudanc;as em seus comportamentos 
cotidianos que, embora ainda timidas, reforc;aram o potencial de transformac;ao cultural 

e pessoal na medi?a em que a autogestao puder ter um papel central em suas vidas. 

Podemos constatar estas mudanc;as nos grupos que acompanhamos na propria 
USP e em seu entorno. A Cooperativa Monte Sinai Lanches, grupo que assumiu a 
lanchonete da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, foi formado em 2002, legalizou

se e conquistou grande crescimento economico, ao longo do trabalho de incubac;ao. A 
CooperBrilha, grupo mais antigo acompanhado pela ITCP, trabalha com limpeza, 
jardinagem e construc;ao civil, sendo hoje um grupo ja bern estruturado, em processo de 
desincubac;ao, com retiradas regulates dos cooperados, o que demanda um 

acompanhamento mais voltado para orientac;ao administrativa, particularmente contabil. 
A CooperRemo, grupo informal de moradores da comunidade Sao Remo, trabalha com 
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panificas;ao e tem melhorado sua organizas;ao, produs;ao e comercializas;ao. A Cooperativa 

do Sabot, grupo que trabalha na lanchonete do espas;o de Vivencia do Diret6rio Central 

dos Estudantes - DCE, ja legalizado, apesar de diversos problemas que enfrenta hoje, 

internos e externos, teve boas conquistas na organizas;ao da produs;ao, na relas;ao com 

fornecedores e com o aumento da retirada. A construs;ao da autogestao, em ·cada um 

desses grupos, vem sendo acompanhada de perto pelos formadores da ITCP. Ha um 
desdobramento evidente da consciencia do trabalhador quando este sente que e 

responsavel nao s6 pelo que acontece consigo mesmo, mas pelo coletivo. 

Pode-se citar tambem como exemplo um bazar realizado no Jardim Angela, 

organizado conjuntamente entre todos os participantes do programa Oportunidade 
Solidaria - programa de politicas inclusivas da prefeitura de Sao Paulo, de 2001 a 

2004, naquele distrito, para um grupo de quase 500 pessoas. Naquele momenta, a 
autogestao fazia parte de todas as instancias da vida daquelas pessoas, que puderam 
expor seus trabalhos, alimentar-se e divertir-se com a familia e amigos. Com isso, pode
se observar uma dinamica de cooperas;ao desinteressada, no caso das pessoas que 

fizeram a montagem e desmontagem das barracas, pot exemplo, que foram reconhecidas 
pelos demais, que lhes ofereceram fichas de suas barracas, ap6s ter falhado inicialmente 

a organizas;ao de vales para os montadores. Assim, o bazar foi considerado um sucesso, 
nao exatamente porque as pessoas tenham obtido bans resultados fmanceiros, o que 

nao aconteceu com a maioria, mas porque, naquele momenta, elas ja tinham tudo o 
que precisavam, alimento, diversao, trabalho, e um relacionamento diferenciado entre 

as pessoas, satisfat6rio e criativo. 

Limites para a gera<;ao de renda 

E em relas;ao a segunda expectativa que surgem OS maiores questionamentos. 

Embora ja sejam muitos os casas em que os trabalhadores se uniram para assumir fabricas 
falidas ou organizarem suas vendas em cooperativas rurais, que acabaram prosperando e 
ate mesmo expandindo suas atividades, as hist6rias dos pequenos neg6cios que 
conseguiram gerar renda, iniciando sem estrutura e nicho de mercado previos, sao bem 

menos numerosas. 

Como essa renda chega ate os empreendimentos, isto e, o que ha no mercado 
que define quais neg6cios irao obter sucesso financeiro? Inlimeros fatores podem ser 

apresentados como resposta a essa pergunta: bam atendimento, acesso a investimento e 
capital de giro, tina para neg6cios, preocupas;ao com produtos de qualidade, variedade, 
boa pesquisa de mercado, entre tantos outros. Nota-se, no entanto, que essas respostas 
referem-se a as;oes dos empreendimentos, mas nao e neles que esta, a principia, a renda, 
e sim no mercado. Torna-se necessaria um olhar mais proximo da estrutura de produs;ao, 

distribuis;ao e crescimento do mercado. 

45 



Dito isso, podemos iniciar a analise de suas estruturas a partir de uma pergunta 

essencial: se todos os empreendimentos conseguirem atender a risca as determinac;oes 

de mercado, este abrira espac;o para a entrada de todos? Isto e, todo e qualquer 

empreendimento que saiba adaptar-se, fazendo a escolha correta de seu produto, 

apresentando alta qualidade, hom atendimento, localizac;ao, entre tantos outros requisitos, 

tera como resposta o recebimento de uma parte suficiente da renda? 

A suposic;ao a ser descrita a seguir e de que a resposta para essa pergunta e nao, o 

que significa dizer que, por mais que se criem empreendimentos organizados, com produtos 

adaptados, ainda assim nao sera possivel o sucesso de todos. E certo que nao se pode 

conduit a impossibilidade de um sistema sustencivel e hem distribuido a partir da mera 

observac;ao, pois para isso sao necessarios diversos estudos, em diferentes areas. No en tanto, 

pode-se levantar algumas questoes que levam a percepc;ao de insustentabilidade. 

Como a propriedade e privada, as Unicas formas de distribuic;ao de renda sao OS 

salarios e os neg6cios pr6prios. No que diz respeito aos salarios, o sistema nao vive mais seus 

tempos de dependencia do consumo de massa, como ocorria na epoca do chamado fordismo. A 

estrutura de produc;ao e rendimentos hoje parece nao necessitar dessa caracteristica para 

sobreviver. Ou seja, a produc;ao nao depende mais do salario, e, portanto, nero o mercado 

depende da distribuic;ao de renda. Alem disso, o padrao de qualidade capitalista exige uma 

estrutura de produc;ao e gerenciamento de alta tecnologia, alto investimento inicial e, em 

geral, larga escala. Isso tern implicac;ao tanto nas possibilidades de neg6cios quanto nos 

salarios: impoe concentrac;ao produtiva (poucos neg6cios) e alta tecnologia (poucos 

trabalhadores) . 

Se essas hip6teses sao verdadeiras, quais as conseqiiencias da estrutura definida 

pelo mercado? Alem de todo o impacto no nivel pessoal, que foi parcialmente descrito na 

questao da importancia da emancipac;ao do individuo, tem-se a conclusao de que este e um 

sistema incapaz de garantir justic;a material, dadas as duas regras de distribuic;ao. 

Sendo assim, perguntamos: vale a pena incubar uma cooperativa? Isto e, o ato de 

incentivar um empreendimento solidario sem duvida pode contribuir para a resoluc;ao de 

algumas questoes . da vida das pessoas, tanto do ponto de vista de suas relac;oes pessoais 

quanto em termos de renda, mas sera que ele e capaz de transformar as estruturas de 

distribuic;ao e garantir um padrao material abrangente e estavel para os grupos envolvidos? 

Existe alguma ac;ao, no processo de incubac;ao, que seja capaz nao apenas de atender as 

16gicas de mercado e inserir nele um empreendimento, mas efetivamente sobrepor-se a 

16gica descrita nas hip6teses acima? 

Acreditamos que a incubac;ao, tal como vinha sendo entendida, nao era capaz de 

trazer essas respostas. Exatamente por isso muitas vezes nao resultava em sucesso economico. 

No entanto, pensamos que a autogestao, por serum projeto de envolvimento das pessoas 
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nao s6 com o seu trabalho, mas com todos os espa<;:os de sua vida, pode permitir que se 

ofere<;:a uma resposta cliferenciada as questoes do mercado, desde que todo o seu potencial 

de mudan<;:a possa ser exercido, o que pode ser realizado extrapolando-se o contexte da 

cooperativa e passando a atuar no desenvolvimento local de determinada comunidade. 

Novas estrategias para o desenvolvimento local 

A ITCP vern trabalhando com a proposta de que o processo de incuba<;:ao seja 

capaz de transformar a autogestao em um movimento. Ou seja, a partir da convic<;:ao da 

inviabilidade de se atingir os niveis desejaveis de justi<;:a material e de liberdade do ser 

humano dentro da 16gica de organiza<;:ao capitalista, a incuba<;:ao teria necessidade de 

pensar as principais atividades e necessidades de um local e tra<;:ar estrategias para atingi

las, inclusive atraves do acesso a investimentos. A forma como esse processo deve ocorrer 

e seu cliferencial. Em primeiro lugar, a aplica<;:ao de tais investimentos nao deve se realizar 

por meio da reprodu<;:ao dos moldes comuns de produ<;:ao e clistribui<;:ao. Em segundo, ele 

tern que partir do envolvimento local, compreendendo neste termo todos os atores deste 

local, seja governo, seja entidade, seja dona-de-casa. Em terceiro, este envolvimento 

deve partir da 16gica autogestionaria, pois s6 a partir dela e que as pessoas identificam-se 

e responsabilizam-se pelas a<;:oes. Por fim, a avalia<;:ao das necessidades compreende toda 

a vida das pessoas, e nao apenas as necessidades economicas. 

Assim, estamos trabalhando, alem da incuba<;:ao, com a aten<;:ao voltada para a 

cria<;:ao de um espa<;:o de organiza<;:ao de um movimento de planejamento local. Nele, a 

estrutura de produ<;:ao pode ate mesmo assumir o formato de uma cooperativa, mas 

apenas como desdobramento 16gico de uma estrutura local de reprodu<;:ao autogestionaria 

da vida, em todas as suas instancias, e nao mais como objetivo de nossa a<;:ao. 

Um exemplo de execu<;:ao desta estrategia que a incubadora esta desenvolvendo, 

juntamente com SUa atua<;:ao com OS grupos produtivos autogestionarios, e 0 projeto de 

incuba<;:ao da Rede Solidaria da Zona Sul, que visa nao apenas o acompanhamento de 

grupos, mas envolve-los com outras institui<;:oes de apoio na constru<;:ao de uma rede de 

articula<;:ao politica, economica e social, como um espa<;:o educative que possa contribuir 

para a constru<;:ao de rela<;:oes solidarias e autogestionarias e ao mesmo tempo uma rede 

de apoio e sustenta<;:ao aos empreenclimentos solidarios na regiao. Hoje, a rede atua em 

tres eixos: agricultura urbana, clube de trocas e clube de compras. A partir da rede, foi 

construido o Projeto Mercado-Escola, que atraves de uma metodologia inovadora de 

incuba<;:ao conjunta de grupos e clisponibiliza<;:ao de creclito, utilizou a moeda social no 

Clube de Trocas. Tambem para incentivar a produ<;:ao e o consumo solidarios na regiao, 

trabalhamos com as iniciativas do clube de compras e da agricultura urbana. A incuba<;:ao 
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de cooperativas de agricultura urbana e de fundamental importancia devido a grande 

parcela do consumo da regiao que e despendida com alimentos, possibilitando a produs:ao 

local de alimentos. 0 clube de compras de alimentos e bens essenciais que nao podem 

ser produzidos na regiao, como arroz e feijao, integra as demais a<;oes descritas, organizando 

as familias para comprar direto do produtor e o acesso a alimentos mais baratos e de 

melhor qualidade. Esta rede busca set um espa<;o para a discussao, o planejamento e a 
constru<;ao de a<;oes, juntamente com os atores envolvidos no processo, para o 
desenvolvimento local, de forma sustentavel e solidaria, com base em valores democraticos 
e igualitarios. 
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Resumo 

Este projeto foi criado no Centro de Biologia Marinha da USP (CEBIMar) visando 
preencher uma lacuna nas atividades de educac,:ao ambiental voltadas para a area marinha. 
Ele permite o contato direto com a populac,:ao, essencial para que o trabalho de pesquisa 
e ensino do CEBIMar adquira transparencia e cumpra sua func,:ao informativa junto ao 
publico. 0 projeto oferece, ainda, a oportunidade de acesso a uma instituic,:ao de pesquisa 
e ensino aos monitores que dele participam. Assim, ele possui mUltiplas vertentes, pois 
visa aperfeic,:oar as tt~cnicas de transferencia de conhecimento a publicos-alvo diversificados 
e oferece a oportunidade de estagios a graduandos e graduados na area das ciencias 
biol6gicas de todo o pais. Conceitos formativos e informativos sao transmitidos aos 
visitantes atraves de uma conversa informal num passeio pela praia e na visita aos aquarios 
e tanques do CEBIMar, onde e possivel tocar nos organismos vivos da exposic,:ao. A 
trilha subaquatica e uma atividade desenvolvida para ensinar aos mergulhadores 
comportamentos e tecnicas de mergulho nao-destrutivas, enquanto aprendem mais sobre 
os organismos marinhos in situ. Dessa forma, procuramos criar padroes de comportamento 
condizentes com o espirito conservacionista do projeto, procurando converter medos 
infundados e preconceitos em confianc,:a, conhecimento e respeito. 

Palavras-chave: educac,:ao ambiental, ecossistemas marinhos, CEBIMar. 

bstract 

This project was created at the Centro de Biologia Marinha da USP (CEBIMar) aiming to 
fill a gap on environmental education activities in the scope of marine biology. Direct 
contact with the community is vital in order to share our research and teaching activities 
with the laymen and thus fulfilling our educational pursuits. The project affords also the 
opportunity to its monitors to work on a research and educational institution. Therefore 
it has multiple prospects. It aims to perfect knowledge transfer techniques to different 
groups of people and to offer practical training on environmental education to 
undergraduate and graduate students from all over the country. Formative and informative 
concepts are transferred to the visitors by means of an informal talk while walking on 
the beach or while touching marine organisms kept alive on aquaria and special tanks 
designed for this purpose. The sub-aquatic trail in an underwater activity designed to 
teach divers how to enjoy underwater environments without damaging them and the life 
they cradle. It is in this fashion that we seek to develop behavioral patterns according to 
the conservation character of the project, trying to replace groundless fears and repulsion 
with respect, knowledge and wonder. 

Keywords: environmental education, marine ecosystems, CEBIMar. 
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Introduc;ao 

0 Centro de Biologia Marinha da Universidade de Sao Paulo (CEBIMar) esta 
localizado no municipio de Sao Sebastiao, litoral norte do Estado de Sao Paulo. Esta e 
uma regiao com vocas;ao eminentemente turistica que abrange, ainda, os municipios de 
Ubatuba, Caraguatatuba e Ilhabela. No periodo das ferias escolares e feriados estas cidades 
recebem um elevado nUrnero de turistas e veranistas que se somam a populas;ao residente. 
Estes locais tornam-se areas criticas para a conservas;ao da biodiversidade e requerem 
atens;ao especial dos educadores ambientais (6]. 

Como instituis;ao de pesquisa e ensino, o CEBIMar tern sido procurado de forma 
crescente pela populas;ao fixa e flutuante da regiao em busca de informas;oes sobre a vida 
marinha. Tern sido, tambem, alvo da curiosidade dos moradores da cidade que 
desconhecem o trabalho ali desenvolvido. Por causa disso, foi elaborado, em 1993 [7], 
um projeto no qual as instalas;oes, praias e costoes do CEBIMar estariam abertos ao 
publico para que os interessados pudessem conhecer e aprender mais sobre os 
ecossistemas marinhos e sobre as atividades realizadas numa instituis;ao de pesquisa e 
ensino da USP. 

Por outro lado, um grande nUrnero de estudantes de graduas;ao e p6s-graduas;ao 
na area das ciencias biol6gicas, provenientes de diversas instituis;oes de nivel superior do 
pais, tern procurado o CEBIMar em busca de estagios com a finalidade de complementar 
seus conhecimentos. Atuando como monitores durante os periodos de visitas;ao, 
aprimoram seus pr6prios conhecimentos atraves de atividades voltadas para a educas;ao 
ambiental. 

A partir dis so foi criado o "Programa de visitas monitoradas ao CEBIMar", cuja 
proposta e preencher uma lacuna nas atividades de educas;ao ambiental voltadas para a 
area marinha [4]. Ele foi concebido de forma a permitir o contato direto com a populas;ao 
e tern sido norteado pelos seguintes objetivos: (1) suprir a vontade de aprender das 
populas;oes residente, turista e veranista do litoral norte do Estado de Sao Paulo, que 
procuram o CEBIMar em busca de informas;oes sobre os ecossistemas marinhos e os 
organismos que neles vivem; (2) chamar a atens;ao para os impactos ambientais de origem 
antr6pica e criar padroes de comportamento condizentes com o espirito conservacionista 
do projeto; (3) ap~rfeis;oar as tecnicas empregadas em atividades de educas;ao ambiental, 
desenvolvendo estrategias para atingir publicos diversificados, incluindo portadores de 
necessidades especiais; (4) oferecer estagios a alunos do 3° grau na area das ciencias 
biol6gicas, interessados em aprimorar e aplicar seus conhecimentos em atividades de 
educas;ao ambiental; (5) permitir o acesso de visitantes e alunos a uma instituis;ao de 
ensino e pesquisa, apresentando de forma transparente o trabalho da USP nas suas tres 
vocas;oes basicas: o ensino, a pesquisa e a extensao de servis;os a comunidade. 

Interrompido em 1996, o projeto foi retomado em 2003 e, desde julho de 2004, 
faz parte do Programa "Estas;ao USP", um even to que leva a mais quatro cidades do 
interior paulista as atividades de cultura e extensao da Universidade nas ferias de inverno. 
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PROG RJ\l\IAS 

Metodologia 

Omapa 

A equipe de monitores do CEBIMar recebe os visitantes e forma grupos de cerca de dez 

pessoas, nillnero considerado ideal para que todos escutem as explicas:oes, fa<;am perguntas e 

esclares:am suas duvidas. Nesse momento, cada visitante e convidado a marcar, com urn alfinete 

colorido, a cidade ou pais de origem em mapas afixados nurn painel na area de recepyao. Essa 

simples atividade ajuda a integrar o grupo com seu monitor e a localizar o visitante geograficamente 

em relayao ao municipio de Sao Sebastiao. 

0 passeio pela praia 

Esta primeira parte da visita e feita nurn passeio pela Praia do Segredo, defronte aos 

laborat6rios do CEBIMar (figura 1). Atraves de uma conversa informal, o monitor transmite 

informas:oes sobre o Centro de Biologia Marinha como institui<;ao de ensino e pesquisa, e a geologia, 

hist6ria e folclore da regiao. Sao abordados, tambem, os aspectos relacionados aos ecossistemas 

litoraneos, a necessidade de presemi-los e sua importancia para a manutens:ao da vida no oceano 

aberto. 

Alem dos animais da praia e dos costoes rochosos que estiverem visiveis nos horirios da 

mare baixa, e chamada a atens:ao do visitante para o lixo que vai encontrar na areia. Nesse momento 

Figura 1 - Praia do Segredo, Sao Sebastiao, SP. (foto V.F. Hadel). 
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e feita a distins:ao entre a materia organica, 

essencial para a nutris:ao dos organismos 

litoraneos, do lixo recicl.avel e descarcivel, 

enfatizando OS riscos que trazem a vida 

marinha. A questao da reciclagem e abordada 

nesse momento, pois o municipio de Sao 

Sebastiao possui urn eficiente esquema de 

coleta seletiva de lixo, do qual o CEBIMar 

participa. 

Como o Centro de Biologia Marinha 

esci inserido numa.Axea Sob Proteyao Especial 

(a ASPE do CEBIMar), que contem urn 

fragmento de Mata Atlantica secundaria, 

chama-se a atenyao tambem para o problema 

das queimadas e desmatamentos e suas 

conseqiiencias para as cadeias alimentares 

costeiras e oceanicas. 



Esta parte da visita, portanto, tern como objetivo abordar OS temas relacionados a 
conservayao dos ecossistemas costeiros e marinhos, na esperan<;a de gerar uma reflexao sobre o 

assunto e mudan<_ras no comportamento da populac;io residente e flutuante da regilio. 

A visita ao laborat6rio dos aqruirios e tanques de contato 

Na segunda parte da visita os grupos sao levados a um laborat6rio especialmente planejado 

para abrigar aqruirios e tanques com :igua do mar corrente. 

Nesse momenta a enfase maior e a divulgac;io cientifica. Sao 

comentados os principais aspectos da biologia e ecologia dos 

organismos marinhos vivos que fazem parte da exposic;io, como 

alimentayao, reproduc;io, estrategias de defesa, e os cuidados 

com aqueles considerados perigosos. Sao selecionados 

propositadamente representantes da faunae flora marinhas com 

OS quais 0 publico leigo nao esta familiarizado, OU porque estao 

ao alcance apenas daqueles habilitados para o mergulho 

autonomo, ou porque nunca chamaram a sua atens:ao, apesar 

de estarem sempre a vista de todos. A possibilidade de tocar 

nos organismos e essencial paraincutiruma posturamais realista 

com rela<;ao ao animal ou alga apresentado (figura 2). Os 

especimes mais delicados ou que possam causar algum tipo de 

acidente, como as :iguas vivas, siris e caranguejos, sao mantidos 

nos aqruitios e nao entram em contato direto com o visitante. 

0 objetivo dessa visita e chamar a atenc;io do publico 

leigo para a enorme diversidade biol6gica dos ecossistemas 

Figura 2 - Laborat6rio dos tanques e aqm\rios do Cen 
Biologia Marinha-USP, Sao Sebastiao, SP. (foto A.A.S. :rv. 

marinhos brasileiros e da sua vulnerabilidade £rente aos impactos ambientais discutidos na primeira 

parte da visita. 

Vote no Bicho 

Terminada a visita, os grupos retornam para a area de recepc;io onde ela foi iniciada. 

Neste local ha um paine! com imagens dos organismos que acabaram de ver e uma urna de 

vota<;ao. Em cedulas apropriadas, o visitante vota no animal que mais gostou e no que menos 

gostou. 0 interesse maior da equipe esci no computo do n1lmero de votos dados ao animal que o 

visitante menos gostou. Se as pessoas continuam com medo ou aversao por um deles, e porque a 

abordagem nao foi bern sucedida e a apresentac;io daquele animal em particular e repensada para 

o dia seguinte. Um resultado aceicivel e representado por um elevado n1lmero de votos cuja 

resposta a pergunta "Qual 0 animal que voce mais gostou?" seja "todos" e, para a pergunta 

"Qual 0 animal que voce menos gostou?" seja "nenhum". 
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A trilha interpretativa subaquatica 

A ttilha subaquat:ica e uma at:ividade planejada para ensinar tecnicas de mergulho e 

comportamentos nao-destrut:ivos [1; 2]. Ela foi criada no Parque Estadual da llha Anchieta, Ubatuba 

- SP, [3] e vern sendo aplicada com sucesso crescente no programa do CEBIM:ar desde julho de 2004. 

Apesar da trilha ser realizadanamodalidademergulho livre, exige-se que os monitores sejamhabilitados 

para mergulho autonomo. 

Para esta at:ividade e necessano agendamento previo, pois apenas quatro pessoas 

acompanhadas por dois monitores entramna agua a cada vez. 0 grupo percorreuma trilhainterpretat:iva 

de cerca de 400 metros no infralitoral da Baia do Segredo, em frente aos laborat6rios do CEBIMar. A 

profundidade media no local e de seis metros. Antes do mergulho, o grupo recebe instm<;c3es dos 

monitores seguidas de uma sessao de alongamento e aquecimento. Em seguida, hl urn curto periodo 

de sensibilizayao no qual os visitantes sao solicitados a fechar os olhos e apenas apreciar a sensayao de 

estarem imersos na agua do mat Como equipamento de apoio, urn dos monitores leva urn flutuador 

de 1 m2, utilizado para descansar e como superficie de apoio para conversar sobre os organismos que 

estao sendo observados (figura 3). Alem das informa<;c3es biol6gicas, os visitantes aprendem a nao 

tocar nos animais e algas e a nao apoiar as nadadeiras no substrato. Dessa forma, evitam danos aos 

organismos mais delicados e nao perturbam o sedimento, evitando as nuvens de areia e lodo 

que surgem quando as nadadeiras batem no fundo. 

Figura 3 - Trilha interpretativa subaqu:itica. Baia do Segredo, Canal de Sao Sebastiao, SP 
(foto D.A.G. Roquette). 
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0 qucstionario de avalias;ao da visita 

Terminada a visita a praia e ao laborat6rio, ou concluida a trilha subaquatica, os 
visitantes sao solicitados a preencher urn questionario de avalias;ao das atividades (figura 
4). A partir das respostas as perguntas, e das 
sugestoes, criticas e comentarios dos 
visitantes, podemos avaliar o tipo de publico 
que o projeto esta atraindo e quais os 
aspectos que devem ser melhorados. Todas 
as informas;oes sao armazenadas num banco 
de dados e vem sendo analisadas pela equipe 
principal do projeto. 

Resultados e Discus sao 

Um dos resultados alcans;ados a 
partir do momento em que a populas;ao teve 
acesso as dependencias do CEBIMar foi a 
sensivel diminuis;ao no numero de 
depredas;oes as instalas;oes do Centro de 
Biologia Marinha e de violas;oes as normas 
que protegem a ASPE do CEBIMar. A 
argumentas;ao mais convincente e a de que 

Figura 4 - Axea de recep<;ao e finaliza<;ao das visitas monitoradas. 
Centro de Biologia Marinha-USP, Sao Sebastiao, SP. (foto V.F. Hadel) 

os alunos bolsistas teriam seus trabalhos prejudicados, correndo o risco de cancelamento 
das bolsas de estudo caso nao pudessem apresentar resultados satisfat6rios as financiadoras 
de pesquisa. A partir disso, criou-se uma empatia entre o pesquisador e o visitante que 
passou a entender o prop6sito das restris;oes que o CEBIMar impoe com relas;ao a 
navegas;ao, pesca e coleta de vegetais e animais na area de protes;ao ambiental, bem 
como do acesso as suas instalas;oes. 

Outro resultado importante e o crescente numero de estudantes de escolas 
publicas e particulates de todo o pais que se inscrevem para participar do projeto. Em 
julho de 2003, havia apenas cinco monitores trabalhando nas duas semanas de 
atendimento. Em janeiro e fevereiro de 2004, 35 dos 44 candidatos inscritos participaram 
das quatro semanas do programa de visitas monitoradas. Em julho de 2004, atuaram 21 
dos 30 monitores inscritos para as duas semanas de atendimento ao publico. Em janeiro 
e fevereiro de 2005, 32 dos 66 monitores inscritos estagiaram no CEBIMar nas quatro 
semanas de atendimento. Para julho de 2005, 82 candidatos inscreveram-se para ocupar 
dez vagas oferecidas. 

Esse interesse cada vez maior dos graduandos e graduados na area das ciencias 
biol6gicas pela educas;ao ambiental reflete a preocupas;ao do futuro professor e pesquisador 
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nao apenas com a carreita que escolheu, mas tambem com o impacto positivo que o 
conhecimento que ele adquitiu tera sobre a comunidade na qual atuari Alguns dos monitores 
deste programa vitam o mar pela primeita vez durante o estagio, e nunca haviam visto a 

maioria dos organismos marinhos fora das paginas dos livros. E esta oportunidade de 
aprimoramento na formas:ao do pro fissional em ciencias biol6gicas que procuramos viabilizar 
atraves do projeto. 

Das informac;oes obtidas nos questionarios de avaliac;ao da visita pode-se afirmar 
que o projeto vem atraindo pessoas de todas as idades, condic;oes socioeconomicas e niveis 
de escolaridade. Os dados apresentados a seguit resumem o perfil dos visitantes que 

participaram do projeto entre julho de 2003 e fevereito de 2005. 

As mulheres representam 57,7% do total de visitantes e os homens 42,3%. Crians:as 
ate dez anos de idade representam 21,8% dos visitantes e os jovens entre 11 e 20 anos 
22,2%. Adultos entre 31 e 40 anos aparecem com 13,5% e, entre 41 e SO anos, com 13,2%. 
Idosos entre 61 e 87 anos somam 4,0%. 

Esta distribui<;:ao pot faixa etaria reflete aquilo que e observado· na rotina do 
atendimento ao publico. A maioria dos grupos e formada pot casais com fi.lhos em idade 
escolar. No verao, OS mais idosos vem sempre acompanhados pelos fi.lhos e netos, mas, no 
inverno, sao eles que trazem as crianc;as ao CEBIMar. Aparentemente OS pais preferem 
reservar seus periodos de ferias para os meses de janeiro e fevereito. Nas ferias de julho, sao 
OS avos que trazem as crianc;as ao litotal. 

Os visitantes provenientes do Estado de Sao Paulo representam 93,4% do total. 
Destes, 58,9% residem na cidade de Sao Paulo, seguidos pot 37% de moradores do municipio 
de Sao Sebastiao. Os demais vem de outros munidpios e de outros estados do pais, e 
tambem do exterior. 

Os veranistas representam 66,5% do total de visitantes, seguidos pelos moradores 
do litoral norte, com 16,3%, e pelos turistas, com 15,1 %. Dos moradores da regiao, 77,5% 
residem no municipio de Sao Sebastiao, e os demais em Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba. 

Consideramos de primordial imporcincia a visita do morador e do veranista do 
litoral norte, pois sao estes bs nossos mais importantes aliados para levar adiante qualquer 
projeto de preservas:ao ambiental. Sao eles, tambem, que convivem como Centro de Biologia 
Marinha no dia-a-dia do municipio. Divulgar o trabalho do CEBIMar a esta parcela da 
populac;ao, convidando-a para os eventos dos quais participamos, como ''A Universidade e 
as Profi.ssoes", "Semana de Arte e Cultura", "Dia Mundial de Limpeza de Praias e Rios", e 
mais recentemente, da "Esta<;:ao USP", e importante para estabelecer um vinculo que permite 
o fluxo de informac;oes entre ambas as partes. 

0 turista, pot outro lado, e uma categoria de visitante que seleciona a regiao 
apenas para um determinado periodo de ferias. Pot is so, e importante que eles sejam levados 
a apreciar os ecossistemas que visitam sem depreda-los e que levem consigo os conceitos e 
posturas apresentados no projeto para seus locais de origem, a fim de difundi-los. 
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Quanto a ocupa<;:ao principal, 46,5% sao estudantes, 6,1 % sao professores, 4% 

sao donas de casa e 3% sao aposentados. 0 restante (29,9%) declarou uma enorme 

variedade de ocupa<;:oes, enquanto que 10,5% nao declararam sua ocupa<;:ao principal. 

Quanto ao grau de escolaridade, os dados mosttam que crians:as matticuladas 

na pte-escola representam 6,2% do total. As crians:as muito pequenas e OS que nao 

declararam seu nivel de escolaridade somam 9,1 %. Com nivel fundamental de ensino, ha 

26,6 % de visitantes, com nivel medio, 18% e, com nivel superior, 21,8%. Estudantes 

universitarios, com nivel superior incompleto, somam 11,3 % dos visitantes, enquanto 

que 7% declararam ter curso de p6s-gradua<;:ao. 

Apesar de a maioria dos visitantes apresentar um elevado nivel de e scolaridade, 

o projeto tern attaido, tambem, a aten<;:ao de pessoas de todos os niveis. E muito dificil 

detectar o numero de analfabetos que visitam o CEBIMar. Nem todas as pessoas 

preenchem o questionario de avalia<;:ao. Alguns alegam falta de tempo, enquanto outtos 

simplesmente se recusam ou evitam voltar a area de recep<;:ao nesse momenta. Os 

monitores sao instruidos a nao ptessionat qualquet dos visitantes a pteenchet OS 

questionarios, pois poderiam consttanger uma pessoa analfabeta ou que tenha alguma 

dificuldade para escrever mais do que o proprio nome. 

Estes dados mosttam que o programa de visitas monitoradas atrai um publico 

exttemamente diversificado, refletindo o fascinio que o mar e os seres vivos que abrigam 

exercem sobre todos n6s. Pot set gratuito, o programa oferece uma das poucas op<;:oes de 

lazer cultural a popula<;:ao de baixa renda. E muito comum recebermos dois ou ttes 

adultos acompanhados pelos filhos, sobrinhos e filhos dos vizinhos, chegando, pot vezes, 

a mais de dez crian<;:as. Alem disso, a populas:ao tern agora a oportunidade de participar 

da ttilha interpretativa subaquatica [2]. Este tipo de atividade esta alem do alcance da 

maioria das pessoas, pois as operadoras de mergulho cobram taxas pelas quais nao podem 

pagar. 

0 diferencial em todas estas atividades e a atuas:ao dos monitores do projeto. 0 

tteinamento pelo qual passam antes do inicio do atendimento ao publico capacita-os a 

prestar informas:oes e esclarecer duvidas com objetividade e competencia. Comentarios 

e elogios quanto a atua<;:ao dos monitores estao documentados nos questionarios de 

avalia<;:ao e sinalizam que estamos caminhando na dire<;:ao certa para atingir os nossos 

objetivos. 

Apesar de o Centro de Biologia Marinha possuir um aquario especial para o 

atendimento de cadeirantes e portadores de deficiencia visual, sao poucos OS visitantes 

com estas limita<;:oes que participam das visitas monitoradas. Este resultado negativo 

pode ser attibuido, em parte, as instala<;:oes do CEBIMar, que oferecem dificuldades de 

acesso a estas pessoas. No entanto, alguns portadores de necessidades especiais 

simplesmente nao acreditam na possibilidade de participar de atividades como as que 
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sao oferecidas no projeto. A fun de atingir tambem esta 1 d cornunidade e oferecer parce a a 
a ela a oportunidade de patticipar plenamente das visitas monitoradas, e nossa inten<_rao 
solicitar assessoria ao programa "USP Legal". 

A taxa de visitantes que retorna ao CEBIMar a cada vez que abrimos as portas 

para as visitas monitoradas e significativa. Ela foi igual a 8 Z% em 2003, 29,5% em 2004 

e 8,2 % ate fevereiro de 2005. A maioria e de adultos 'que trazern crian<_ras. Muitos 

comentam que os fllhos ou netos pedem com insistencia para voltar ao Centro de Biologia 

Marinha. Este e urn resultado bastante interessante, pois cativar a aten<;:aO das crian<_ras 

para os seres vivos, seus habitats naturais e a necessidade de protege-los e urn investimento 
futuro para a conserva<_rao do meio ambiente. 

Com rela<_rao aos organismos da exposi<;:ao, 44,8% dos visitantes declarou ter 

gostado de todos. Os animais que as pessoas mais gostaram foram 0 cavalo-marinho e a 

estrela-do-mar por serem familiares e considerados inofensivos. Os animais menos votados 

foram aqueles com os quais o visitante estabeleceu menor empatia, como o crin6ide e a 

esponja [5]. No entanto, a inten<_rao de expor organismos com os quais o publico em geral 

nao esta familiarizado sera. mantida. 0 resultado do "Vote no Bicho" sinaliza apenas os 

organismos com os quais o visitante ainda nao estabeleceu urn grau de afetividade. 0 
momento da descoberta, do aprendizado e do deslurnbramento e testemunhado pelos 

monitores e registrado nos comentarios deixados nos questionarios de avalia<_rao. 

Os dados obtidos no ambito deste projeto tern sido apresentados em reunioes 

cientiflcas nacionais e internacionais que contemplam a apresenta<_rao de trabalhos na 

area da educa<_rao ambiental. Tres resurnos foram submetidos e aceitos para apresenta<_rao 

no 3rd World Environmental Education Congress, a ser realizado em Turim, Italia, em 

outubro de 2005. 

Conclusoes 

As atividades de extensao a comunidade voltadas a educa<;:ao ambiental, apesar 

de negligenciadas no escopo da avalia<_rao academica, provou seu inest:imavel valor em 

diversos aspectos. No momento em que urna unidade da USP abre suas portas a popula<;:ao, 

ela passa a fazer parte da vida daquela comunidade. Essa foi urna das principais conclusoes 

as quais chegamos, considerando OS resultados obtidos. Mesmo urn Instituto Especializado 

como o CEBIMar, no qual grande parte dos projetos estao voltados para a pesquisa pura, 

consegue captar o interesse e a simpatia do publico, desde que os objetivos e os resultados 

destes trabalhos sejam comunicados nurna linguagem acessivel a todos. 

Por fun, os monitores que participam do projeto tern aprimorada sua forma<_rao 

d A • ·d d d · · h · urna habilidadc que lhe , aca enuca e sua capac1 a e e transnutlt con ecrmentos, ' s sera 

util na futura vida profissional. 
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Resumo 

0 artigo revela aspectos hist6ricos das Ruinas Engenho Sao Jorge dos Erasmos, 
o mais antigo engenho preservado do pais, pertencente desde 1958 a Universidade de 
Sao Paulo, procurando discutir a importancia da preservac;ao de bens culturais para 
suspensao de silenciamentos, aqui defendidos como gerados pela mudanc;a de valor 
cultural. 

Palavras-chave: ruinas, engenho, patrimonio. 

Abstract 

This paper discloses historical aspects of the Ruins of the Sao Jorge dos Erasmos 
Sugar Mill, the most ancient preserved sugar mill in the country, and which has been in 
the charge of the University of Sao Paulo since 1958, and discusses the importance of 
the preservation of cultural assets as a form of overcoming the silences generated by 
changes in cultural values. 

Keywords: ruins, sugar mill, historical monuments. 
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Introdu<;:ao 

As Ruinas Engenho Sao Jorge dos Erasmos constituem o mais antigo engenho 
preservado em nosso territ6rio, fundado por Martim Afonso de Sousa, o primeiro 
proprietario, governador da entao Capitania de Sao Vicente. Felizmente, desde 1958, o 
conjunto monumental de nosso passado colonial pertence a Universidade de Sao Paulo. 
Situada na base do Morro da Nova Cintra, na area noroeste da cidade portuaria de Santos, 
insere-se numa parte do territ6rio, como tantas, populosa e pouco assistida quanta aos 
recursos culturais, em contraste comparativo a outros bairros elegantes. 

A USP, ao receber o bem, o que se efetiva em ato assinado na Camara Municipal 
de Santos, em 31 de janeiro de 1958, jade imediato oficiou a dire<;ao regional do 4° 
Distrito do Patrimonio Hist6rico e Artistico Nacional (Dphan) no Estado, visando a 
peritagem para autenticar o patrimonio e proceder a uma interven<_;:ao. A questao, desde 
sempre, norteadora e que acompanha todas estas grandes descobertas arqueol6gicas, 
volta-se a determinar qual e 0 limite justa entre acrescentar fragmentos para garantir a 
integridade do remanescente, orienta<_;:ao esta emanada em acordos internacionais, fixados 
em cartas de patrimonio e de cujo conteudo o Brasil e signacirio. 

Resolveu-se por realizar uma cobertura, estendendo-a lateralmente, segundo 
documenta<_;:ao existente na USP, pais evidencias localizadas apontavam, segundo o 
arquiteto entao responsavel pelo 4° Distrito (Dphan), Luis Saia, para provaveis colunas 
a esquerda daquelas conservadas, no sentido do mangue. A interven<_;:ao resultou em 
conserva<_;:ao bastante distinta, entre as pedras mantidas sob o teto e aquelas destinadas 
ao relento, assim reiterando a propriedade da solu<_;:ao adotada. 

Nao obstante, ainda hoje a sinaliza<_;:ao urbana para se chegar la nao e favoravel, 
em que pesem esfor<_;:os significativos, tanto da USP quanta da municipalidade. Poucos 
sao os bens culturais tao reconhecidos, porem se procurara evidenciar uma intrincada 
gama de fatores e lutas, responsaveis pelas dificuldades. Nao ha duvidas sabre a 
antigiiidade, primazia e veracidade dos Erasmos, se considerarmos o tombamento desse 
patrimonio em distintos ambitos, desde a propria USP, por meio do Centro de Preserva<_;:ao 
Cultural (CPC), ate OS 6rgaos preservacionistas, tanto no ambito municipal santista (1990), 
estadual (197 4) e federal (1963). 

0 consenso em 6rgaos tao distintos, movidos por politicas tao singulares, advem 
da proeminencia de dados parametros na valoriza<_;:ao patrimonial, sendo que no caso em 
tela a primeira valoriza<_;:ao publica s6 ocorreu ap6s a passagem para a Universidade de 
Sao Paulo do bem cultural, datada em 1958, a quem se deve tambem a iniciativa para o 
referido tombamento, o da esfera federal. Como explicar anos sem a valoriza<_;:ao merecida? 

Afinal, trata-se do Unico sobrevivente entre os primeiros engenhos erigidos, se 
nao for 0 primeiro, 0 que nos leva a discutir possiveis razoes para tal esquecimento 
injustificado. Desde Sigmund Freud sabe-se que o esquecimento aponta para lados tidos 

64 



como obscuros, cuja gravidade se deseja obliterar, logo emana foco claramente volitivo, 
a merecer hipoteses, para se aprofundar e renegar determinados preconceitos. 

Gerac;oes de pesquisadores, alunos e docentes da Universidade de Sao Paulo 
tern contribuido para suspender o silenciamento, redigindo pareceres, oficios, 
recomendac;oes, trabalhos academicos sobre a regiao e o proprio Engenho, textos para 
seminarios, escavac;oes arqueologicas, pesquisas em fontes primarias, levantamento 
bibliografico, e solicitac;oes para garantir a integridade, ao lado da existencia de convenios, 
comissoes e ac;oes dispendiosas para consolidac;ao das ruinas. Assim, a USP honra e 
fornece urn paradigma relevante sobre a importancia em se debruc;ar sabre o passado, 
valendo-se de prindpios, saberes e merito para preservar a propriedade do bern cultural. 

Ha cinqiienta anos, quando da doac;ao, a recomendac;ao convergia para - 1°. 
Estudar, toda e qualquer documentac;ao capaz de suspender o esquecimento; 2°. Promover, 
educac;ao sistematica atraves de troca de saberes acerca do bern; 3°. rigir, sensivel 
edificac;ao para acolher o publico, trio que a USP pode se orgulhar pot concretizar, grac;as 
ao envolvimento de todos, contando com uma historia, agora com mais de onze anos, 
sintonizada aos prindpios de interdmbio em dupla mao com a comunidade, ante os 
prindpios da cultura e extensao academica, com ac;oes pro-ativas ininterruptas e 
convergentes. 

0 primitivo E ngenho Sao Jorge, como se constata na pesquisa em relatos e 
documentos do Arquivo de Ursel, Holanda, era movido a agua, contudo produziu durante 
menos de urn seculo. Estudo entre OS pioneiros, no seculo passado, anterior a propria 
doac;ao e datando de 1913, elaborado par Alcebiades Furtado, "Os Schetz da Capitania 
de Sao Vicente", aparece no XVIII nD.mero da Revista do Instituto Hist6rico e Geogrlifico do 
Estado de Sao Paulo [1]. J a se preocupa em recomendar pesquisa em arquivos belgas, 
holandeses e da Companhia de Jesus e informa que ja no inicio do seculo A.rvii (1608) a 
segunda gerac;ao de herdeiros de Erasmus Schetz solicita ao reitor da Companhia de 
Jesus a venda do Engenho. Quem hoje admira a beleza sublime do bern se pergunta- por 
que tanto tempo para se iniciar la uma ac;ao educacional sistematica e diaria com tal 
potencial? 

Belo sublime e patrim6nio 

A Natureza e um templo onde vivos pi/ares 

Deixam .filtrar nao raro ins61itos enredos; 

0 Homem o cmza em meio a um bosque de segredos 

Que ali o espreitam t·om os seus olhos familiares. 

Charles Baudelaire As flores do mal, p.109,[2]. 
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As Ruinas Engenho Sao Jorge dos Erasmos apresentam significativo con junto 
litico, testemunha do passado, que observa com solene ruga cronatica, par vezes abrigando 
ins6litos enredos, parecendo inquirir sabre as limitas;oes hurnanas tambem no lembrar e 
esquecer. Meditar, interpretar e mudar constitui urna tarefa coletiva, pais raros e perigosos 
foram os seres que tentaram elidir sozinhos transformas;oes no rurno da Hist6ria. De 
urna beleza sublime, terrificante e profunda, as Ruinas ficaram esquecidas, como que 
nurn sono hibernatico, esperando urn tempo, talvez com luzes menos r6seas, para levantar
se daquela dormencia letal. Tudo ali parece em estado de prontidao para evitar novas 
descaminhos do hurnano, trilhados quando se deseja conquista descabida, move-se pela 

' ira e pela vaidade. 

Ruinas em geral desde ha muito exercem inconfundivel atras;ao, porquanto 
constituem raios do passado e, como lampejos de memoria, elas apontam para tempos 
remotos, viveres distintos e parecem calar-se solenemente, evitando rever urn passado 
de gl6rias, agora exaurido, ou, par outra face, revelar segredos maquiavelicos encetados 
pelo hurnano. Insinuam beleza dramatica, monurnentalidade fragmentaria e vida ativa 
esgotada, gerando silenciosas meditas;oes, acerca da saga hurnana par conquistas e lutas 
na terra. 

Entre as duas belezas - a contemplativa e a sublime, os fragmentos remanescentes 
nos Erasmos, imbativeis a ffuia destrutiva do tempo, aproximam-se mais desta ultima. 
Apartam-se da outra beleza, aquela comovente tambem, porem levando o espectador ao 
enlevo e a crens;a na imensa capacidade hurnana para criar. 0 bela sublime, 0 das ruinas, 
parece repisar as candentes limitas;oes do ser e, durante inUmetos anos, ao patrimonio 
apenas se associava a beleza contemplativa e serena, capaz de nos transportar para os 
curnes da harmonia. 

Olhares desavisados podem acusar de abandono, contudo, o bern culturallegado 
para a USP, gras;as ao empenho da entao pesquisadora Maria Regina da Cunha Rodrigues, 
desde os seculos iniciais da colonizas;ao detem conflitos ap6crifos. Afmal, ainda se 
en con tram evidenciados resquicios de incendios nas escavas;oes. Sa be, tambem, par relatos 
firmados, que a regiao da Capitania de Sao Vicente foi invadida e teve queimados seus 
engenhos, isto desde o inicio dos anos 30 do seculo XVI, quando foi erigido o Engenho 
Sao Jorge, ou segundo outros, o do Governador. Entre tantos, a area foi saqueada par 
ingleses, em 1591, tendo a frente Thomas Cavendish e, em 1615, pelo holandes ]oris van 
Spilbergen. Naquele momenta (1591), o Engenho encontrava-se operando e pertencente 
a familia do flamengo Erasmus Schetz, porquanto este morrera logo ap6s a aquisis;ao do 
bern para sua familia. · 

Claro que o terrificante, a ruina e as atrocidades constituem forte obste para 
qualquer especie de relata sem conflitos sabre passado glorioso, porem nao pode 
amedrontar a Universidade. Acrescente-se outro aspecto relevante que sao desejos e 
clamores locais para serem sistematizados em atividades educacionais da USP na Baixada 
Santista, podendo os projetos educacionais das Ruinas reverterem tal insatisfas;ao e gerar 
urna base para as demais areas academicas. Outra duvida sempre recorrente e como urna 
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historia tao plena de ingredientes emocionais, com piratas e indios, nao teria engendrado 
praticas sistematicas e em diversas areas, do turismo a prote<;ao publica, dada a 
potencialidade, em urn pais em que a memoria e o orgulho identitario pouca aten<;ao 
parecem despertar, talvez fruto de nossa condi<;ao de territorio colonizado. 

Hist6ria colonial: uma pagina desvelada 

Tudo estava t"onfoso, por falta de t"ompreensao tudo estava ameaf'Cldo de sttt"umbir de fome e miseria. 
Voltaire. Aventure de Ia memoire, p.501 -4, [3]. 

A importancia historica das Ruinas e, sem duvida, incontestavel, por se tratar 
de urn dos raros remanescente quinhentista da baixada santista, pois o dito progresso e o 
descaso contribuiram para eliminar grande parte dos testemunhos materiais, como que 
as sujeitando a uma especie de interdito. Cabe lembrar que somente no seculo XIX se 
iniciam as preocupa<;oes em preservar 0 passado, ate mesmo no ambito internacional, 
atraves da formula<;ao de conceitos juridicos, em especial na Fran<;a pos- Revolus:ao 
Francesa e na Italia em suas lutas para unifica<;ao. 

Ja no Brasil, viviamos o periodo Republicano (1889), interessado em cunhar 
urn passado, residindo, neste fato, a necessidade em serem criados marcos e fatos 
memoraveis, para se garantir a coesao identitaria. Contudo, a escrita se voltara para a 
memoria ligada nao a matriz portuguesa, mas sim direcionada a separa<;ao politica entre 
Ele, o colonizador, eNos, os colonizados. Bastaria mencionar a valoriza<;ao da figura de 
Tiradentes e dos locais em que este viveu, ambos al<;ados ao status de memoraveis. 

0 filosofo das Luzes, Voltaire (1694-1778), em uma especie de fabula, Aventtire 
de Ia memoire [3], vai defender a memoria advinda da experiencia sensorial, logo agregando 
percep<;ao pelos sentidos com desejos e intens:oes humanas. Conta-nos que as fllhas da 
Memoria (Mnemosine), as Musas, resolvem retirar dos homens por dias toda e qualquer 
memoria, determinando a volta do caos inicial na Teogonia grega, relatada pelo poeta 
Hesiodo, porquanto como conseqiiencia da extin<;ao da memoria, passou a inexistir 
diferencias:oes basicas entre borne ruim, clever e querer. Consternada a mae das Musas 
se apieda dos mortais e envia suas luzes, sem as quais os homens nao sobreviveriam. 

A · cultura brasileira em muitos momentos pass a pela fabula de Voltaire, mas 
sempre aparece alguem para reavivar a veia memorialista. Passo decisivo para se ampliar, 
entre nos, ocorre inicialmente com a cria<;ao de uma entidade direcionada a esta tarefa, 
em diversos estados, o Instituto Historico e Geografico, disseminado para os estados ja 
na Republica, sendo o paulista instituido em 1896, e, como outros, tambem contribuira 
para fixar marcos libertarios, ou seja, os que preconizavam confronto ante o colonizador. 

0 seculo XIX, afora o Rio de Janeiro em que se mantinha o poder portugues, 
nas demais regioes do Imperio, praticamente calou-se sabre este tema do periodo colonial; 
pouco se fez para recompor a memoria de vilas e capitanias, quando muito aparecendo 
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vertentes romanticas, na literatura e nas artes visuai.s. Gra<;as a este nacionalismo p6s
Independencia, despontam aspectos singulares da natureza brasileira cantada ou revelada 
em paisagens, como tambem indios, em prosa, verso, telas e desenhos, numa especie de 
elogio ao habitante primevo da terra, eivado em grande parte pelos ecos do Bom Selvagem 
rousseauruano. 

0 alvo na primeira etapa de autores ligados ao Instituto Hist6rico e Geognl.fico 
Nacional, criado em 1838 no Rio de Janeiro, ao contrario, sera sem duvida uma hist6ria 
sabre a Colonia vista como continuidade da hist6ria de Portugal, dadas as enfases em 

' consolidar os ditos progressos e avan<;os, relegando-se conflitos Brasil versus Portugal e 
as vit6rias de movimentos revoltosos, ou seja, a parte que se encontrava em choque 
direto ante o colonizador. A propria implanta<;ao da institui<;ao coincide com o momenta 
em que pipocavam movimentos insurgentes, como a Guerra dos Cabanas (Pernambuco 
1835-40), Farroupilha (Rio Grande do Sul e Santa Catarina 1835-45), Males (Bahia, 
1835), Sabinada (Bahia 1837-8). Assim, o inicio parece seruma estrategia para a montagem 
de grandes conjuntos, unos e completos, capazes de dar conta de dada hist6ria. 

A edi<;ao de alguns estudos pioneiros reitera tal interesse, surgindo aqueles 
direcionados para a hist6ria geral, como a do sorocabano Francisco Adolfo de Varnhagem 
(Visconde de Porto Segura) (1816-78), Hist6ria geral do Brasil antes de sua separafCiO e 
independencia de Portugal (Madri, 1854-7) [4]; ou da hist6ria local, como a do paranaense 
Manuel Eufrasio de Azevedo Marques (1825-78), surgida em 1879, A pontamentos: Hist6ricos, 
Geogrcifit·os, Biogrcificos, Estatisticos e Noticiosos da Provincia de Sao Paulo, seguidos de cronologia 
dos acontecimentos mais notdveis des de a fundafCiO da Capitania de S Cio Vicente ate o ano de 18 7 6 
[5]; ou tambem aquela dedicada a eventos inaugurai.s, a citar a obra 0 descobrimento do 
Brasil e seu desenvolvimento no seculo XVI (1883)[6], tese do cearense Joao Capistrano de 
Abreu, concorrendo a cadeira professor de Hist6ria do Brasil, no Imperial Colegio D. 
Pedro II, no Rio de Janeiro. 

0 esfor<;o sera decisivo para se editar uma serie de outros estudos ineditos 
sabre a hist6ria, formulados anteriormente, sendo fruto desse momenta a revalorizas:ao 
importante de cronistas setecentistas, como o do Padre Fernao Cardim, Do principio e 
origem dos indios do Brasil e de seus Costumes, AdorafCiO e Cerimonias (1881) e Do clima e Terra 
do Brasil e de algumas coisas notdveis que se acham assim na terra como no mar (1885) [7], ou de 
frei Vicente do Salvador, Hist6ria do Brasil (1886-7) [8] esfor<;os de Capistrano de Abreu, 
na condi<;ao de fwlcionario concursado da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Estes, 
imbuidos dos valores iluministas, buscaram classificar, documentar e trazer a luz 0 passado 
quinhentista. 

Quando na Republica disseminam-se pelas capitai.s inicialmente os Institutos 
Hist6ricos e Geografi.cos, despontam uma serie de aprofundamentos criticos e de aspectos 
do periodo colonial. Agora o passado daquela Capitania de Sao Vicente tao afrontada 
pot saques e deslocamento dos interesses parece interessar, ao menos em seu aspecto 
exportador de produtos agricolas, neste caso o a<;ucar, que rendeu imensa riqueza aos 
europeus envolvidos com todo processo, desde a planta<;ao ate a moagem do dito ouro 
branco saido do ngenho. 
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Sublinhe-se que o interesse pelo passado colonial sera retomado pelos 
modernistas, encantados com sonhos de total liberdade ao artista, ausencia de regras 
escolares, aliadas as formas, cores e versos coloniais, vale entender, antes da chegada de 
toda uma cultura francesa de viso hipocoristico academico. Viajarao para o interior do 
Brasil, agastados ante os sotaques passadistas de que desejavam se arredar, crendo que o 
mergulho no nosso passado poderia gerar importantes frutos, como de fato ocorreram e 
ainda persistem. 

Interessante constatar que o proprio arquiteto que assinara a primeira interven<_;:ao 
nas Ruinas, Luis Saia, junto com outros, concebera pouco antes (1951) as adapta<_;:oes 
para a concretiza<_;:ao da I Bienal de Sao Paulo, a consagra<_;:ao do modernism a [9] . Como 
se sabe, o evento inaugural realizou-se no antigo Parque Trianon, na Avenida Paulista, 
hoje local em que esta o Museu de Arte de Sao Paulo (Masp), para posteriormente ser 
transferido para o Ibirapuera, marcando o Quarto Centenario da funda<_;:ao da Cidade de 
Sao Paulo. 

A hist6ria colonial traz capitulos interessantes, mas tambem alguns lamentaveis 
e escravistas, que come<_;:am a ser valorizados, dai a demora em se aclarar dados que 
desabonem a hist6ria r6sea. Dirimindo duvidas se existira ou nao a crueldade nas Ruinas 
nos seculos inaugurais da invasao portuguesa no territ6rio, uma das primeiras iniciativas 
ressaltaveis deve-se ja ao Ultimo proprietario, Octavia Ribeiro de Araujo, antes de passar 
para a USP. Visava atender a uma insistente solicita<_;:ao do historiador santista Edison 
Telles de Azevedo, para que fosse localizado um cemiterio no local, como rezava a tradi<_;:ao 
oral e sempre transcrita em jornais santistas. Conforme a imprensa local noticiava, as 
suspeitas foram afirmativas e recentemente pode-se inclusive datar tais evidencias, gra<_;:as 
as pesquisas do Museu de Arqueologia e E tnologia/ USP, em parceria com a Universidade 
Cat6lica santista. 

Ruinas: trocas significativas com a sociedade 

Nao sera sem proposito lembrar que os dttqtm de Ursel descendem de Erasmo e de Gaspar S chetv 
ctijos nomes estao associados as origens da industria arucareira no Brasil e que atravis de setts 
representatztes em Sao Vicente , chegaram ater ativa e intensa participarao na vida economica da 
capitania de Martim Afonso de Sousa durante a segunda metade do seculo XVI (. .. ) Sergio 
Buarque de Holanda. Expansao paulista em fins do semlo XVI e pritzcipio do seculo XVII, 
1948, p.4 [1 0]. 

Uma das primeiras vozes altissonantes da USP para obter a documenta<_;:ao na 
Belgica e na Holanda foi a do historiador e professor Sergio Buarque de Holanda, em 
19 53, au tor ilustre de Raizes do Brasil (1936), sabedor de que o interdito ao esquecimento 
se opera com bases s6lidas. Na condi<_;:ao de entao diretor do Museu Paulista (o do 
Ipiranga), propunha a c6pia dos documentos holandeses para serem publicados junto as 
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comemorac;:oes do IV Centenario da Cidade de Sao Paulo, sem sucesso. Grac;:as a 
aquiescencia dos herdeiros da fatrtilia flamenga, que adquire dos portugueses a propriedade 

do Engenho Sao Jorge, descendentes dos Schetz, em breve a USP podera disponibilizar 

material valioso nesta direc;:ao, dando continuidade aos inumeros estudos hoje ja 

formulados sobre o periodo colonial e que, neste caso, ja inclui valiosos dados acerca da 

sucessao, desde os Schetz, com urna serie significativa de proprietaries. 

Quais as perspectivas futuras para as Ruinas, ja que o passado roseo encontra-

' se em descredito, enquanto a parte sublime do bern cultural e o interesse pela historia 

colonial passam por urna etapa significativa? Defende-se que as Ruinas possam centralizar 

estudos em mUltiplas areas e que propiciem urna relac;:ao do hurnano com o entorno, com 

o ambiente e, sem duvida, com sua propria humanidade, em relac;:ao harmonica, 

transformadora e ecologica. Estudar docurnentos, como os acima referidos, promover 

educac;:ao com base de trocas de saberes e construir urna sensivel intervenc;:ao, capaz de 

qualificar a propria regiao, ao fim deste mandato com oito anos de trabalho proficuo 

desta gestao na Pro-Reitoria de Cultura e Extensao Universitaria, do professor Adilson 

Avansi de Abreu associada ao periodo anterior, do professor Jacques Marcovitch, 

constituem um avanc;:o significative, pois afinal nenhurna ideia genial se assenta sem 

convergencia pro-ativa de participantes. 

Pergunta ainda recorrente: as Ruinas serao transformadas em urn sitio 

arqueologico ou em museu? E nfim serao musealizados vestigios, pedac;:os e cacos? Fund at 

museus sempre se associa ao desejo para enobrecer dado passado, alteando-o a condic;:ao 

de memoravel, em geral parte da historia que envolve 0 grupo ligado a iniciativa. 

Organizam-se vestigios daqui e dali, agregam-se dados e fatos, que urna vez exibidos, em 

tese, criarao urn tempo e urna narrativa adequados. Nao obstante, como prover recursos, 

pessoal tecnico especializado na area museologica, de conservac;:ao, na educacional, aquele 

voltado para publicos especiais, docurnentalistas, bibliotecarios e tantos outros? 

Propusemos, em diferentes colegiados dentro e fora da USP, nestes Ultimos dez 

anos, que as Ruinas, ao contrario, se constituem ja em urn conjunto notavel, dispensando 

recolher fragmentos para criar urna narrativa sobre o tempo remoto do passado colonial, 

ou para relatar as lutas de negros desterrados e indios espoliados, sendo ambos 

escravizados, ou mesmo para falar da terra com sua imensa biodiversidade. Fulcra! se 

torna, portanto, manter a area o mais visivel e autentica, reiterando sim a condic;:ao das 

Ruinas como urn museu, porem algo atual e voltado para urn futuro em que apostamos, 

ou seja, um museu ao ar livre, sem se maquiar ou construir urna versao azafamada, 

amarelada e domestica de dada memoria. Sobre o futuro ha imensa preocupac;:ao com a 

qualidade das relac;:oes hurnanas, com a tolera.ncia para a alteridade, com a biodiversidade, 

com a sobrevivencia desta cultura, deste set e deste planeta. 
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Disseminar para clistintas gerac;oes igualmente constitui importante pilar, o 

decisivo desafio das Ruinas Engenho, tambem alvo de tantas e valorosas iniciativas 

anteriores. Transmitir com bases seguras sem duvida ja e urn born comec;o, porem se 

acrescentarmos - com viso critico e transformador, entao teremos urn grau cliferenciador 

ante OS antepassados. Nao obstante 0 alvo mais alto para qualquer ac;ao educacional e 

criar conclic;oes para que ocorra, em forma sistematica, plural, aberta e em troca com as 

comunidades envolt6rias, o que se toma urna agradavel, jovem e amigavel realidade. 

Felizmente, desde agosto de 2004, a USP pode com muita convicc;ao anunciar 

urn avanc;o decisivo para garantir a preservac;ao em toda sua cadeia operat6ria: abrigar, 

investigar, criticar, interpretar, comunicar e reavaliar, grac;as a efetivac;ao de processo 

seletivo, com mais de 130 canclidatos para sua func;ao maior, promover a educac;ao atraves 

da troca de saberes. Nao se fala aqui de evento etereo, que se consome nurna frac;ao de 

segundo. Trata-se de varios programas encadeados, que honram a USP, feitos pot 

educadores e direcionados prioritariamente ao ensino fundamental, em parceria tanto 

com sensiveis educadores de Santos e de Sao Vicente, quanta em clialogo proficuo com 

inlimeros segmentos desde o centro do poder ate as franjas da sociedade. 

A preservac;ao em si sempre demanda urna rede operat6ria agil, afinada e em 

prontidao, para qualquer hora e tarefa, urn antidoto eficaz para afastar as forc;as do 

retrocesso. Os pianos para a segunda recomendac;ao exarada quando da passagem para a 

USP, vale reiterar, construir sensivel eclificac;ao, capaz de interagir sem competir com o 

patrimonio, encontram-se em final da fase licitat6ria. Ressalte-se, sao clignos das lutas 

hurnanas, incluindo-se as da USP. A Universidade, no mes de julho de 2005, propicia a 

eclificac;ao generosa do Centro de Cultura Patricia Galvao, criado pot Julio Roberto 

Katinsky, professor da USP, que generosamente a peclido da CPC elaborou urn estudo, 

em 1996, antes mesmo de ser gestor das Ruinas, para comec;ar a dar concretude ao sonho 

de qualificar o uso. 

A Universidade de Sao Paulo vive urn momenta especial, quando pode garantir 

para as Ruinas Engenho Sao Jorge dos Erasmos, tanto investigac;ao, clifusao e possibilidade 

de erigir urna eclificac;ao com auclit6rio, sala para mostras e aulas, quanta promover varios 

pianos educacionais. Encontram-se atuantes: "Projeto Vou-Volto" [11] - destinado 

prioritariamente ao ensino fundamental da rede estadual e municipal, vicentina e santista; 

o "Projeto Laborat6rio de Memoria das Ruinas" (Labmem) - direcionado a dar voz, espac;o 

e clialogo as lembranc;as e mem6rias da comunidade envolt6ria em conjunto com a 

Universidade Cat6lica de Santos (UniSantos); a Plataforma Sophia, urna base ancoradouro 

de distintos programas, como os dois, residindo nela propostas em comunhao aos 

prindpios defenclidos, ou seja, plurais e criticos. 
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As atividades mU.ltiplas ensejam encontros com diferentes publicos e com o de 

especialistas, em torno do produto basico da USP - a educas:ao. Mais importante do que 

musealizar, sem duvida, e configurar as Ruinas como uma Base Avans:ada de Cultura e 

Extensao voltada para promover interdmbio com distintos segmentos, etarios, 

profissionais e sociais, com sensibilidade, abertura, trabalho e muito zelo, ou seja, como 

s6i fazer em todo e qualquer programa educacional qualificado, dando vida a uma tarefa 

fundante, predicada por Mario de Andrade, em "Pauliceia Desvairada" - 0 passado e iirao 

para meditar, nao para se repetir [12]. 
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Resumo 

Este artigo relata as atividades de extensao universitaria e atendimento a 
comunidade realizados na Zona Leste da cidade de Sao Paulo, a partir do projeto de 
implantac;ao da Escola de Artes, Ciencias e Humanidades (EACH)- USP Leste- e do 
Nucleo de Apoio Social, Cultural e Educacional (NASCE). 

0 NASCE, apoiado pela Pr6-Reitoria de Cultura e Extensao Universitaria da 
Universidade de Sao Paulo, tem como objetivo desenvolver atividades de cultura e 
extensao universitaria com a comunidade, atuando junto a populac;ao da regiao e aos 
professores da rede publica de ensino, antes mesmo do novo campus da USP entrar em 
funcionamento. Dentre as atividades ja desenvolvidas, podem ser citados diferentes cursos 
para professores da rede de ensino da regiao, bem como cursos e palestras para a populac;ao 
de maneira geral. Com a implantac;ao dos novos cursos na EACH, o vinculo entre a 
universidade e a comunidade sera mais estreito e OS alunos de graduac;ao poderao atuar, 
juntamente com seus professores, em projetos de interesse geral. 

Palavras-chavc: USP Leste, extensao universitaria, cursos comunitarios. 

Abstract 

This paper describes the university extension and community assistance activities 
conducted in the East E nd of the City of Sao Paulo, within the framework of the project 
that originated the School of Arts, Sciences and Humanities (EACH) - USP-East- and 
the Nucleus for Social, Cultural and Educational Support (NASCE). 

The NASCE, supported by the Pro-Rectory for Culture and University Extension 
of the University of Sao Paulo, purports to develop cultural and university extension 
activities with the local community. The several activities implemented include different 
courses for local teachers, as well as courses and conferences for the population as a 
whole. With the opening of the new undergraduate courses at EACH, the links between 
the University and the community will become tighter, and the undergraduate students, 
joindy with their teachers, will be involved in projects of general interest. 

Keywords: USP-East, university extension, community courses. 
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Introduc;ao 

A partir da criac;ao da Escola de Artes, Ciencias e Hurnanidades (EACH), a 

Universidade de Sao Paulo amplia a sua func;ao social, com urn projeto academico 
desafiador, investindo em novos cursos de graduac;ao e apresentando novas carrettas, 

com base na articulac;ao do ensino, pesquisa e extensao universitaria. 

Trata-se, portanto, de urn projeto que investe na cidadania de seus alunos e 
" envolve-se com a comunidade local, a qual apresenta contrastes sociais, culturais, 

econ6micos e educacionais marcantes. Nesse sentido, as atividades de extensao 

universitaria que estao sendo realizadas buscam urn processo coletivo de reflexao e 
aprendizagem, em torno das ac;oes desenvolvidas, de forma democratica, entre professores, 
alunos e comunidade. 

A importancia social da USP na Zona Leste destaca-se pela articulac;ao da teoria, 
desenvolvida nos bancos academicos, com a pratica, atraves do contato com essa 

comunidade bastante diversificada. Esta realidade coloca todos os atores da Universidade 

de Sao Paulo como protagonistas de urn projeto que conduz a uma luta apaixonada 
contra as formas de dogmatismo e a favor do fortalecimento da ciencia e da cultura. Em 

surna, e necessaria propiciar urna educac;ao superior de qualidade e comprometida com a 
formac;ao cidada dos alunos ali matriculados, que compreenda e respeite as diversas 
culturas existentes nos espac;os de vivencia e sobre elas atue de forma positiva. 

As atividades do Nucleo de Apoio Social, Cultural e Educativo na USP Leste 

Para concretizar os projetos e apoiar o desenvolvimento econ6mico e social da 
regiao, a USP criou na Zona Leste o Nucleo de Apoio Social, Cultural e Educativo

NASCE. Este nucleo, apoiado pela Pr6-Reitoria de Cultura e Extensao Universitaria da 
USP, tern como objetivo desenvolver atividades de cultura e extensao universiciria com 
a comunidade local. 

0 NASCE iniciou suas atividades em abril de 2004, atuando junto a populac;ao 
da regiao e aos professores da rede publica de ensino antes mesmo do novo campus da 
USP entrar em funcionamento. Uma de suas func;oes e de set urn p6lo aglutinador de 
eventos culturais, de projetos de extensao universitaria e de pesquisa voltados para a 
elaborac;ao de propostas para a comunidade da regiao leste do municipio de Sao Paulo. 
Numa perspectiva interdisciplinar, as atividades de extensao universitaria auxiliam, muitas 
vezes, as disciplinas do ciclo basico, caracteristico dos cursos implantados na EACH, e 
que tern nas "Resoluc;ao de Problemas" e nos "Estudos Diversificados", disciplinas que 
procuram, entre outros objetivos, ser os pontos de partida para compartilhar o 
conhecimento cientifico e tecnol6gico, dentro e fora da universidade. 
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Alem de ser urn nucleo que ja agrega varias atividades de extensao e servi<;os, o 
NASCE tambem atua junto a comunidade com o objetivo de gerar cursos e eventos que 
envolvam as pessoas de diferentes maneiras, em aulas de informatica, alfabetizas:ao, 
atividades fisicas e jardinagem. 

Com essa proposta, os alunos dos diferentes cursos da EACH terao a oportunidade 
de atuar, sendo estimulados a elaborar projetos de inicias:ao cientifica e trabalhos finais 
das disciplinas do ciclo basico. 0 apoio as investiga<;oes dos alunos sera mediado pelo 
Observat6rio Social da Zona Leste, refors:ando a sua missao de organizar urn banco de 
dados sobre as caracteristicas socioeconomicas, culturais e ambientais da regiao, ampliando 
as informas:oes necessarias para as analises que gerarao conhecimento sobre a sociedade 
e as:oes de extensao universitaria mais consistentes. 

Os estudos sobre as caracteristicas emergentes do trabalho e cultura urbana na 
Zona Leste tern a missao de promover a cooperas:ao tecnica entre a academia, a 
comunidade e as institui<;oes regionais interessadas em desenvolver projetos de as:oes 
para a politica local, que auxiliem na formula<;ao e na implementa<;ao de programas de 
desenvolvimento humano na regiao. 

A compreensao da cidade e do espa<;o urbano permite a constru<;ao de urn eixo 
tematico de analise: "cidade e cultura"' levando a formulas:ao dos seguintes 
questionamentos: de que maneira os moradores da Zona Leste posicionam-se diante das 
diversas formas de produs:ao artistica e cultural? Que tipo de acesso eles tern a diferentes 
manifesta<;oes e atividades? Qual a expectativa dos moradores em rela<;ao ao impacto 
cultural do campus da USP Leste? Qual o significado de democracia cultural no contexto 
da regiao? 

A populas:ao local e portadora de uma cultura que sintetiza sua experiencia 
vivida, o que lhe permite conhecer e analisar espa<;os urbanos numa perspectiva de 
totalidade, favorecendo a<;oes que estimulem a organizas:ao da sociedade civile a formas:ao 
academica de qualidade. 

Em funs:ao das atividades desenvolvidas e das linhas de atuas:ao, considerar-se
a OS diversos aspectos pertinentes a questao social e da cultura urbana da Zona Leste. 0 
NASCE tera urna base tertitorial em alguns bairros da Zona Leste- em Itaim Paulista e 
Itaquera - o que permitira aos alunos de graduas:ao e p6s-graduas:ao condi<;oes para 
formular pi:ojetos de intervens:ao em diferentes areas e temas. Para elabora-los, OS alunos 
terao como referencia a realidade e as demandas de varios lugares que possuem 
caracteristicas pr6prias. Assim, os alunos nao s6 passarao a entende-las, como poderao 
elabotat planejamento para as areas, como patques e pta<;as, analisando OS locais mais 
adequados e, junto com a comunidade, desenvolver as as:oes que contribuam para diminuir 
os conflitos sociais. 

Grande parte das atividades desenvolvidas pelo NASCE sao cursos de 
especializas:ao, difusao e atualizas:ao, construindo urn espa<;o para interlocus:ao com os 
professores da rede publica e a comunidade. 

77 



A primeira atividade academica implantada oficialmente pela USP na regiao foi 
o curso de aperfei<;oamento "Impactos Ambientais em Areas Urbanas". Esse curso 
destinou-se a professores do ensino fundamental e medio da rede publica, de diversas 
areas, como Geografia, Biologia, Fisica, Quimica e Ciencias, com dura<;ao de oito meses, 
tendo a participa<;ao de noventa professores. 0 objetivo foi desenvolver metodologias 
investigativas nas praticas docentes, tornando-as objetos de reflexao e critica pot parte 
dos professores. 

Para a concretiza<;ao dessa proposta, foram envolvidos alunos de pos-gradua<;ao 
' de diferentes unidades da USP (Instituto de Astronomia, Geofisica e Ciencias Atmosfericas 

-lAG, Faculdade de E duca<;ao - FE, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciencias Hurnanas
FFLCH - Departamento de Geografia) para desenvolver urn trabalho interdisciplinar, e 
tambem professores de varias unidades (Faculdade de Saude Publica - FSP, lAG, FFLCH, 
FE, Instituto de Biociencias - IB - Departamento de Biologia e Escola Politecnica - EP), 
que proferiram palestras. Esse curso foi a primeira parceria estabelecida com a Ditetoria 
de Ensino Leste 1, o que estimulou outras as:oes em conjunto, visando a melhoria do 
ensino publico. Tratou-se de urn projeto com carater interdisciplinar, no qual a Comissao 
de Estudos dos Problemas Ambientais - CEPA, orgao da Pro-Reitoria de Cultura e 
Extensao Universitaria da USP, como co-realizadora, propos urna discussao que integrou 
a comunidade escolar, local e universitaria. 

0 NASCE deu continuidade as suas atividades organizando urn curso de 
atualiza<;ao juntamente com o lAG, atendendo a urna demanda crescente dos professores 
da rede publica, que tern dificuldades em trabalhar com os conteudos de Geografia e 
Ciencias. Esse curso envolveu conceitos basicos de astronomia, alem de oferecer auxilio 
para procedimentos didaticos a serem adotados em de sala de aula. 

0 NASCE abrigou tambem urn projeto de res gate da memoria e dos docurnentos 
do acervo da Igreja Sao Francisco, liderada pelo Padre Tis:ao (lider comunitario da regiao). 
Esse projeto, coordenado pela Prof". Dra. Zilda Iokoi (Departamento de Historia -
FFLCH), contou com a participa<;ao de jovens da comunidade, capacitando-os para 
entender o valor dos docurnentos e de sua preserva<;ao no estudo sobre a memoria e a 
historia dos bairros na Zona Leste. Atualmente, o NASCE possui urn centro de 
documentos com alguns equipamentos que auxiliam no desenvolvimento dessa pesquisa, 
permitindo a atua<;ao em outros bairros. 

Na area de Educas:ao Fisica foram ministrados varios cursos de difusao e de 
atualizas:ao. Os professores generalistas das series iniciais e OS especialistas em E ducas:ao 
Fisica participaram do curso "Corpo e Movimento", como objetivo de discutit diferentes 
concep<;oes de trabalho na area com os alunos do ensino fundamental. E m parceria com 
a Escola de Educa<;ao Fisica e Esporte da USP, foi tambem organizado urn curso sobre 
"Prevens:ao de Asma e Bronquite", que envolveu professores de Educas:ao Fisica da 
rede publica de ensino. 

0 ciclo de palestras sobre inclusao digital para portadores de necessidades 
especiais foi urn projeto que envolveu a Rede Saci-USP e as Ditetorias de Ensino Leste 
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1 e 4, em que participaram os professores que atuam nas salas de informatica e tambem 
a comunidade em geral. 

Alem dos cursos voltados para os professores da rede publica de ensino, foi 
organizado um curso de informatica basica, principalmente para os alunos da rede publica, 
como objetivo de ensina-los a utilizar o computador e a internet como ferramentas para 
a realizas:ao de seus estudos e pesquisas na escola. 

Todas as atividades desenvolvidas revelam o comprormsso da USP com a 
educas:ao basica e com a formas:ao continuada de professores da rede publica de ensino. 

E importante ressaltar que os estudantes universitarios que se envolveram nesses 
projetos de formas:ao de professores desempenharam um papel fundamental para a sua 
propria formas:ao individual, ao mesmo tempo em que o trabalho em grupo proporcionou 
uma conceps:ao mais integrada e interdisciplinar do ponto de vista da construs:ao do 
conhecimento. Nessa atividade, os alunos da universidade atuam na formas:ao conceitual: 
nas oficinas discutem e aplicam suas pesquisas, mostrando a importancia das inovas:oes 
metodol6gicas para melhorar a qualidade das aulas, estimulando os jovens a estudar e a 
ter curiosidade pelos temas do cotidiano. 

Um outro aspecto importante que incentiva a continuas:ao desse trabalho e o 
efeito que causa nas escolas e, principalmente, nos professores. De maneira geral, eles 
recuperam a auto-estima, pais se sentem valorizados, e tornam-se produtores de 
conhecimento ao elaborarem seus trabalhos de finalizas:ao de cursos tendo como referenda 
as reflexoes de suas as:oes em sala de aula. Isso significa criar condis:oes para que os 
professores intervenham junto aos seus alunos, fazendo com que eles amadures:am e 
compreendam o seu papel na sociedade. Com certeza, em um futuro breve, esses alunos 
e professores se tornado verdadeiros agentes transformadores da sociedade, sabendo 
pensar a complexidade da realidade e, tambem, propondo as:oes de intervens:ao na 
comunidade local. 

Em 2005, foram executados varios projetos e repetidos alguns cursos em funs:ao 
da demanda e da solicita<;:ao das Diretorias de Ensino da Zona Leste. Houve uma nova 
versao para o curso de "Impactos Ambientais em Areas Urbanas", agora atuando em tres 
escolas com doze estagiarios de p6s-graduas:ao - mestrado e doutorado - de diferentes 
unidades da USP. Neste curso, estiveram envolvidos 350 professores da rede publica de 
ensino, de quatro Diretorias de Ensino: Leste 1, 2, 4 e Magi das Cruzes. 

Ah~m dessas turmas, foi viabilizado um curso para os Assistentes Tecnicos 
Pedag6gicos (A'TPs) de Ciencias e Geografia, das Diretorias de Ensino, com sessenta 
participantes de varias cidades do interior de Sao Paulo. 

0 curso de ''Astronomia" foi reprisado para quarenta professores das Diretorias 
de Ensino Leste 1 e 3, e o curso de "Corpo e Movimento", tambem em sua segunda 
versao, foi realizado no NASCE para cinqiienta professores de Educa<;:ao Fisica da rede 
publica que atuam nas Diretorias de Ensino Leste 1 e 4. 

0 curso de "Informatica Basica" continua sendo ministrado em diferentes 
horarios, no qual atuam dais estagiarios de gradua<;:ao do Instituto de Matematica e 

79 



Estatistica - IME e da FFLCH - Departamento de Geografia. Esta sendo organizada 
uma biblioteca, com um acervo de aproximadamente quatro mil livros, recebidos de 
doa<_;:oes de editoras e das bibliotecas da USP, que atended. o publico de todas as idades. 

Durante o primeiro semestre de 2005, o NASCE recebeu alguns convites de 
subprefeituras para a realiza<_;:ao de parcerias e pesquisas. Essas solicita<_;:oes tern demandas 
diferentes, mas todas buscam, na Universidade de Sao Paulo, um amparo te6rico que 
ajude na elabora<_;:ao de pianos de a<_;:oes para gerar politicas publicas, voltadas para a 
gera<_;:ao de renda, ocupa<_;:ao e uso do solo, atividades educativas e culturais para os jovens 
e cnan<_;:as. 

0 objetivo do NASCE, como ja afirmado anteriormente, e ter uma base territorial 
mais ampla, com o intuito de viabilizar os estudos sociais e culturais sobre a Zona Leste. 
Por isso, estao sendo organizadas mais tres sedes, uma em Itaim Paulista, em parceria 
com a subprefeitura de Itaim Paulista e Vila Curu<_;:a; e outras duas em Itaquera e Cidade 
Tiradentes. Cada uma dessas regioes possui uma demanda diferente, o que revela a 
singularidade dos bairros e refor<_;:a a ideia inicial deste artigo que enfatiza a importancia 
de tornar eficaz a rela<_;:ao entre a teoria e a pratica, entre o saber dizer e o saber fazer. 

Uma outra parceria foi assinada entre a Reitoria da USP e o Sebrae com o intuito 
de promover varios cursos voltados para 0 empreendimento e que envolveu a demanda 
por um projeto para analisar o setor de confec<_;:ao informal e formal nos bairros do Bras, 
Pari, Born Retiro e Tatuape. 

A grande dimensao que o NASCE e, conseqiientemente, o Observat6rio Social 
da Zona Leste ganharam na regiao, demonstra a expectativa da comunidade e a quantidade 
de luzes que se acenderam com a chegada da Universidade de Sao Paulo nessa regiao. 0 
NASCE e hoje uma referencia para as institui<_;:oes que alrnejam entender a comunidade 
e elaborar propostas que envolvam a popula<_;:ao e a melhoria de suas condi<_;:oes de vida. 
Nesse sentido, o Nucleo foi contatado pelo coordenador do Centro de Recupera<_;:ao e 
E duca<_;:ao Nutricional (CREN), que trabalha com crian<_;:as com problemas de subnutri<_;:ao, 
para a realiza<_;:ao de um convenio a fim de atuar em Itaim Paulista e Vila Curu<;i Nesse 
projeto estao envolvidos os coordenadores dos cursos de Obstetricia e alunos que atuam 
junto a comunidade. 

Alem desses projetos, foi estabelecida uma parceria com a ONG "Cidade Escola 
Aprendiz", para elaborar um projeto que visa a forma<_;:ao de educadores comunitarios 
que agreguem, na sua concep<_;:ao de educa<_;:ao, o conceito de cidade como educadora e 
promotora de cidadania. A partir desse curso de forma<;ao, sera desencadeada uma a<_;:ao 
junto aos jovens da comunidade, realizando oficinas de grafite, com grupos de grafiteiros 
que estao sem atividades. Com essa frnalidade, esta sendo estruturado um curso de 
extensao para professores da rede publica municipal, no qual sera discutido o papel ou a 
fun<_;:ao da cidade como local de aprendizagem, real<_;:ando o seu carater de agente formador 
e sua dimensao educativa. Todas as cidades educam na medida em que a rela<_;:ao do 
habitante com o seu espa<;o e de intera<_;:ao ativa. As suas a<_;:oes, o seu comportamento e 
os seus valores sao formados e se realizam com base nessa intera<_;:ao. Esse projeto, entre 
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outros, contribui para que os alunos de graduas:ao compreendam as dinamicas sociais e o 
papel formador da cidade, alem de propiciar outras discussoes sobre a aprendizagem e o 
carater da formas:ao de professores. 

Consideras:oes finais 

E necessaria, no contexto em que o NASCE esta envolvido, urna reflexao sobre 
a contribuis:ao da Universidade de Sao Paulo para a sociedade, alem da pesquisa em 
ciencias e da formas:ao de profissionais com qualidade te6rica e etica. 

A Universidade esta inserida em urna sociedade democratica, mas com urna 
acentuada desigualdade social e urn sistema educativo que nao e inclusivo ja desde a 
educas:ao infantil. Portanto, entende-se que as atividades academicas que envolvem a 
extensao universitaria sao as que possibilitam algo que se aproxima da democratizas:ao 
cultural e social. Nesse sentido, a USP pode ajudar, firmando-se cada vez mais como 
uma universidade que gera ensino, pesquisa e extensao de qualidade, inviabilizando a 
educas:ao de senso com urn, de ret6rica, de generalizas:oes, que distancia a teo ria da pratica, 
pois essas caracteristicas recorrentes da educas:ao basica e superior nao ensinam, mas 
persuadem, e nao emancipam, mas excluem. 

A ciencia moderna produziu urn desenvolvimento tecnol6gico que auxilia nas 
competencias cognitivas e na comunicas:ao. Transformar o saber cientifico em saberes 
praticos pode ajudar a populas:ao a dar sentido a sua propria existencia. 

Alem disso, em funs:ao do novo projeto pedag6gico da EACH, vislurnbra-se a 
possibilidade de uma grande participa<;:ao de seus alunos em todos os projetos 
desenvolvidos pelo NASCE e de outros que, certamente, serao desencadeados pelo maior 
envolvimento da USP na regiao. Com isso, o que se pretende e oferecer aos alunos da 
EACH urna ampla visao das necessidades culturais e sociais, tornando-os possiveis agentes 
modificadores desse novo contexto no qual a Universidade de Sao Paulo esci inserida. 
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Rcsumo 

Trata-se da descric,:ao do Projeto Equoterapia da E scola de Agricultura Luiz de 
Queiroz da Universidade de Sao Paulo - ESALQ - USP, nas vertentes de reabilitac,:ao 
fisica-psico-motora (saude) e no resgate de adolescentes em condic,:ao de risco para 
drogas e violencia (educac,:ao). 

Palavras-chave: Equoterapia, Reabilitac,:ao, U so do Cavalo. 

Abstract 

The ongoing Horsetherapy Project at ESALQ - USP has its mission focused on two 
objectives: health - physical-psycho-motor rehabilitation and education - rescue of 
adolescents living under conditions of drugs and violence threats. 

Keywords: Horsetherapy, rehabilitation, Horse's use. 
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Introdu~ao 

A equoterapia e urn metoda terapeutico e educacional que utiliza o cavalo 
dentro de uma abordagem multidisciplinar nas areas de saude, educas:ao e equitas:ao, 
buscando o desenvolvimento fisico, psiquico e cognitivo de pessoas portadoras de 
deficiencia e/ou com necessidades especiais (ANDE BRASIL [1]) . 

Na vertente terapeutica (saude), a equoterapia foi formalizada no Brasil em 
1989 com a constituis:ao da Associas:ao Nacional de Equoterapia (ANDE BRASIL) que 

' regulamentou o metoda no pais em parceria com a Sociedade Brasileira de Medicina 
Fisica e Reabilitas:ao. E m junho de 1997, a equoterapia foi reconhecida como metodo 
terapeutico pelo Conselho Federal de Medicina, e desde entao praticado em quase todo 
o territ6rio nacional. 

A equoterapia e indicada para casos de paralisia cerebral, acidentes vasculares 
cerebrais, traumas craneo-encefalicos, formas psiquiatricas de psicoses infantis, autismo, 
sindrome de Down, sindrome de West, dependencia quimica, estresse, depressoes, 
hiperatividade, dificuldades no aprendizado, timidez, falta de coordenas:ao motora, 
postura, alguns problemas ortopedicos, distUrbios visuais, auditivos e de aprendizado. 

Historicamente, Hip6crates em 485 a. C. ja mencionava os beneficios terapeuticos 
do cavalo na recuperas:ao de feridos em combate. 

Em 17 40, em Leipzig, o medico alemao Samuel Theodora Quilmlz, em sua 
obra ''A Saude atraves da Equitas:ao", estudou o movimento tridimensional (x-y-z) 
produzido pelo deslocamento do cavalo, correlacionando-o como urn instrumento 
cinesioterapeutico. 

Em 1901, o Hospital Ortopedico de Oswentry, na Inglaterra, torna-se pioneiro 
na aplicas:ao da equoterapia em contexto hospitalar. E m 1965, na Frans:a, o metoda 
torna-se materia didatica e em 1972 e defendida a primeira tese de doutorado em Medicina, 
com tema voltado para a equoterapia. 

No plano educacional, o uso do cavalo admite diferentes gradas:oes e 
metodologias, abrangendo a mais simples equitas:ao como esporte e entretenimento, 
passando pela equitas:ao educacional utilizada no trabalho de deficits nas habilidades 
sociais dos jovens com difi.culdades escolares, ate a aplicas:ao de esportes equestres para 
jovens em situas:ao de risco. 

Nessa Ultima fase, aplica-se os principios basicos do volteio, definido como 
uma modalidade da equitas:ao em que se pratica ginastica avans:ada sobre o dorso do 
cavalo. 

Historicamente, as primeiras acrobacias e exercicios fisicos sobre o dorso de urn 
animal foram praticadas em Creta (1500 a.C.) e tinham conotas:ao religiosa. Essa pratica, 
cuja abundancia de documentos e pinturas sao exibidas no Museu de Heraclion, utilizava 
inicialmente exerdcios sobre urn touro. 
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Segue-se, en tao, todo o aureo periodo helenico que e rico em gravuras mostrando 
o volteio em cavalos (FELTRI e BENZ! [3]). 

Posteriormente, o volteio torna-se exercicio militar de alta valia, pois o subir e 
descer de um cavalo em movimento poderia significar a vida para os cavalarianos em 
combate. 

0 moderno volteio se desenvolve no seculo XX, durante os anos 40 na 
Alemanha. Constitui-se em modalidade esportiva da equitas;ao largamente empregada 
nos Centros Hipicos mais avans;ados do mundo, e e considerado um esporte bastante 
completo no auxilio a formas;ao educacional e do carater de crians;as e adolescentes. 

Entretanto, a essencia do trabalho de volteio nao e format atletas, mas a utilizas;ao 
de seus principios basicos para formas;ao da cidadania. 

Objetivos 

0 Projeto Equoterapia da ESALQ surgiu da transformas;ao de um Setor de 
Equideocultura do Departamento de Zootecnia, em um projeto ambicioso de conferir 
maior eficiencia e nobreza de utilizas;ao as instalas;oes e infra-estrutura existente. De 
simples local de ensino de equinocultura, foi transformado em prestas;ao de servis;os a 
comunidade (atendimento via Equoterapia Saude e Educas;ao), ensino (formas;ao de 
novos equoterapeutas) e pesquisa (validas;ao dos resultados obtidos). 

Os objetivos da Universidade de Sao Paulo, representados pela triade ensino
pesquisa-prestas;ao de servis;os, estao presentes no Projeto E quoterapia, lembrando ainda 
que essa atividade interage com a Medicina, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia, 
Pedagogia, E ducas;ao Fisica e Zootecnia, caracterizando-se como multi e interdisciplinar 
e aberta as demais unidades da USP e outras universidades. 

Particularmente, o Projeto Equoterapia tern como objetivos: 

a- Proporcionar ao portador de necessidades especiais o desenvolvimento de 
suas potencialidades, respeitando seus limites e auxiliando a terapia tradicional 
(Equoterapia-Saude); 

b- uxiliar na reintegras;ao a sociedade de crians;as e adolescentes sujeitos ao 
contato diario com drogas e violencia, contribuindo para construir os alicerces de cidadania 
(Equoterapia - ducas;ao); 

c- Desenvolver ensino e pesquisa na area de equoterapia, auxiliando na 
divulgas;ao de novas tecnicas em as;ao interdisciplinar com diferentes profissoes. 

Metodologia 

A equoterapia implica obrigatoriamente em as;ao interdisciplinar, em funs;ao da 
natureza heterogenea da reabilitas;ao da saude e da educas;ao. Serao abordadas a seguir 
diferentes metodologias aplicadas, em funs;ao das duas areas de as;ao mencionadas. 
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1-Projeto Equotcrapia Sa&le 

1.1. RecutSos Humanos 

0 projeto conta com dois fisioterapeutas, fonoaudi6loga, psic6loga, tet:apeuta ocupacional, 
zootecnista e educadora.-equitadora. como equipe de campo, alem de um cootdenadot get.:"ll, auxiliat 
administrative e cavalari<;o fixo. 

Essa equipe multidisciplinar e essencial para as atividades de avaliac,iio e aplicac,iio dos metodos 
terapeuticos, sendo assistida pot medico credenciado pela ANDE BRASIL nos trabalhos de pte e p6s
avalia<;ao. 

Voluncirios e estaglarios- o Projeto Equoterapia estimula a ac,iio de voluncirios das areas de 
Ciencias Agcitias (Agtonomia, Zootecnia e Veteriruiria), Fisioterapia, Fonoaudiolog1a, T erapia Ocupacional 
e Psicologia. Tambem e voluncirio todo individuo que quiser contribuit com seu esfot<;o pessoal, 
independentemente de sua qualificac,iio. 0 Ptojeto Equoterapia conta com 29 voluncirios e estaglarios, 
mas ao longo de sua existencia ja passaram 85 voluncirios das mais diversas forma<;6es ptofissionais. 

1.2. Nillnero de Atendimentos 

0 Projeto conta com 32 praticantes, portadores de necessidades especiais, catentes e 
notadamente crians:as, oriundos de Piracicaba e regiao (Limeira, Sao Pedro, Americana, Tiete, Cet:quilho 
etc.), mas com capacidade instalada para o ttiplo de pra.ticantes. 

1.3. Infra-estrutura. 

0 projeto conta comas instala<;6es do Setorde Equideocultw:ado Departamento de Zootecnia 
da ESALQ, composto de U!Th'l pista de areia descoberta, redondel, gra.mado patcialmente sombreado, 
cavalari<;a com 720m2 de area consttuida, campo de feno, oito piquetes de apoio, rampa de acesso, sala 
de exercicio e reabilitac,iio, sala de selas e equipamentos, deposito de rac,iio e feno, sala de convivencia e 
sectetaria. 

Tambem possui doze cavalos, arreios especiais, equipamentos pr6prios, equipamentos ludicos 
e pista de avaliac,iio dos andamentos. 

1.4. 0 metoda 

0 cavalo no andamento "passo" transmite ao pra.ticante um movimento tridimensional, 
representado por tres vetores de fot<;a Sao eles, vetor para cima e para baixo, vetor para fi:ente e para tcis 
e vetor de um lado para outto. 
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Esse movimento provoca urn deslocamento na pelve do cavaleiro, com rota<;ao 
estimada de oito graus e que equivale ao deslocamento sofrido pela pelve hurnana durante 
a marcha a pe (CITIERIO [2]). Ao andar, o cavalo exige do cavaleiro ajustes tonicos 
para adaptar seu equilibria a cada movimento. Cada passo do cavalo produz de 1 a 1,25 
movimentos pot segundo. Em trinta minutos de trabalho, o cavaleiro executa de 1.800 a 
2.250 ajustes tonicos. Esses ajustes causam deslocamentos da cintura pelvica que produz 
vibta<;oes nas regioes 6steo-articulares e que sao transmitidas ao cerebra, via medula, 
com frequencia de 180 oscila<;oes pot minuto, considerada a mais adequada a boa saude. 

1.5. A avalia<;ao 

Como a equoterapia desenvolve uma 
inteta<;ao psicol6gica positiva entre o praticante e 
seu cavalo, e pot desenvolver-se no picadeiro, ao 
ar livre e em ambiente agradavel, seus resultados 
positivos ja podem set observados tres meses ap6s 
iniciado o tratamento, acelerando portanto a 
evolu<;ao do quadro clinico. 

Paralelamente a a<;ao fisica e ambiente 
psicol6gico adequado, podem set desenvolvidos 
exerdcios ludicos e de fonetica, a<;ao de terapia 
ocupacional e psicologia mais dirigidos, conferindo 
ao praticante, uma verdadeira a<;ao multi e 
interdisciplinar. 

Ap6s laudo medico obrigat6rio, que declare o futuro praticante apto para a 
atividade, os pais ou responsavel e encaminhado ao assistente social da SALQ, que 
fara urna avalia<;ao de seu estado carencial, atraves de questionario e visita in !ot·o a sua 
residencia. 

0 praticante e avaliado pela equipe interdisciplinar e e estabelecido urn plano 
de trabalho terapeutico. Ao responsavel e apresentado urn Termo de Compromisso e 
Matricula, que contem seus direitos e deveres, para set devidamente preenchido e assinado. 

Durante a sessao, o praticante devidamente acompanhado pelo terapeuta segue 

em processo de aproxima<;ao dos recursos e espa<;os que estara utilizando. Em seguida, o 

praticante e levado ao contato como animal, pot meio de observa<;ao, toque, associa<;oes 

e manejo. Casas ocorrem em que esta fase e precedida de maternagem e exerdcios no 

manequim (cavalo simb6lico). 

Na fase seguinte, o praticante requer em media tres profissionais, o terapeuta 

determinado pelo caso clinico, com a fun<;ao de coordenar a sessao, urn assistente e urn 
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guia. 0 guia conduz o cavalo no andamento determinado para a sessao e o assistente 

amcilia o terapeuta, providenciando a oferta de material necessaria a pratica. Tambem 

atua como suporte na lateral do cavalo, em posi<_rao oposta ao terapeuta. 

0 praticante e ininterruptamente monitorado e permanece sob 0 dorsa do cavalo 

durante trinta minutOS. 0 tempo excedente e preenchido com testes que verificam OS 

resultados dos exerdcios. 

No caso de maternagem, quem manta como praticante eo terapeuta. 

Ap6s a pratica, o terapeuta anota na ficha Plano de Sessao, as observa<_roes de 

cada sessao. Tambem cabe ao terapeuta emitir Relat6rio Semestral que contem uma 

evolu<;ao trimestral dos casas e eventuais altera<_roes na abordagem do plano pre

estabelecido. 

Os responsaveis pelos praticantes tambem sao informados da evolu<_rao da 

terapia, em reuniao com a equipe interdisciplinar. 

2- Projeto Equoterapia - Educa<;ao 

Procura a reintegra<_rao a sociedade de jovens submetidos aos riscos da droga e 

violencia. 

A intera<_rao cavalo/cavaleiro, atraves do volteio permite trabalhar os seguintes 

aspectos biopsicossociais: (WELLER [4]) 

Na esfera individual 

1- Corporeidade e motricidade 

2- Sensomotricidade e integra<_rao sensorial 

3- Auto-valoriza<_rao 

4- Manuten<_rao e aumento da motiva<_rao 

5- Constru<;ao da confian<;a 

6- Diminui<;ao do medo 

7- Avalia<_rao das pr6prias capacidades 

8- Melhoria na capacidade de concentra<;ao 

Na esfera social 

1- Ajustamento aos outros 

2- Diminui<;ao e controle da agressividade 

3- Diminui<;ao de antipatias 

4- Iniciativa de fazer amizades 

5- Melhoria na comunica<_rao 
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0 trabalho de utilizas:ao de volteio para crians:as e adolescentes em situas:ao de 
risco da ao praticante a oportunidade de vivenciar suas capacidades, redefmir seu auto
conceito de maneira mais positiva, de desenvolver 
uma habilidade mostrando-a a comunidade, e a 
inclusao num meio social diferente da sua origem. 

0 cavalo assume papel central nesse 
trabalho terapeutico-social, pois sua franqueza e sua 
maneira honesta e bern clara de aceitar e impor 
limites, e da incrivel capacidade de motivar e manter 
motivado o adolescente, provocam o crescimento e 
inclusao social do dependente. 

No volteio, os jovens v1venc1am 
experiencias elementares de equipe, aceitando e 
respeitando as diferens:as dos outros, ajudar e pedir 
ajuda, planejar estrategias para resolus:ao de 
problemas e respeito a hierarquia do trabalho. 

Esse trabalho, realizado em equipe e 
contando com experiencia de educadores, psic6logo, 
terapeuta ocupacional e equitadores, promove a 
inclusao social, formas:ao da cidadania e resgate da 
situas:ao de risco. 

Em convenio com o CRAM! - Centro 
Regional de Registros e Atens:ao aos Maus Tratos na 
Infancia de Piracicaba - jovens recolhidos das ruas foram encaminhados a sessao de 
volteio, observando-se, em poucos dias, o desejo de retornar aos lares e voltar a freqiientar 
as aulas. Essa experiencia-piloto tern continuidade na formas:ao de Equipe de Volteio da 
ESALQ, participando de competis:oes extra-campus, e permitindo aos praticantes 
interagiram, ainda que oriundos de diferentes estratos sociais. 

Tambem devera ter continuidade na elaboras:ao de urn curso profissionalizante, 
em que o adolescente egresso da marginalidade, ja acostumado ao cavalo, teria entao 
formas:ao pro fissional de cavalaris:o-senior, e absorvido pelo mercado de trabalho (hipicas, 
haras, hip6dromos etc). Essa etapa final profissionalizante esta em fase de estudos, e 
brevemente sera apresentada como integrante do Projeto Equoterapia 

Resultados 

Desde seu inicio em agosto de 2001, o Projeto Equoterapia apresenta os 
seguintes resultados: 

Nillnero de praticantes: media de 48 praticantes fixos e atualmente 32 (Saude) 
e 4 (V olteio-Educas:ao) 

89 



Nlimero de atentimentos - em torno de 9.360 atendimentos 

Cursos de aperfeic;oamento- 3 cursos de extensao 

Equoterapeutas formados - 196 

Estagiarios e voluntarios - 95 

Monografias orientadas - 08 

Inserc;ao na midia (TV, Jornais e Revistas) - 27 inserc;oes 

Trabalhos em Anais e Revistas - 07 

Convenios realizados - CRAM! e Prefeitura Municipal de Piracicaba 

Patrocinadores e eventuais contribuintes 

Companhia Zootecnica Agraria Tortuga 
Purina 

Dow Agrosciences 

Fazenda Mari6polis 
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Funda<;ao de Estudos Agrarios Luiz de Queiroz 

Pr6-Reitoria de Cultura e Extensao Universitaria da Universidade de Sao Paulo 

Entidades Educacionais 

Universidade de Sao Paulo 

Universidade Metodista de Piracicaba 

UNICASTELO- Descalvado 

UNESP - J aboticabal 

Administra<;ao financeira - Funda<;ao de Estudos Agrarios Luiz de Queiroz 

Conclusao 

0 Projeto Equoterapia da ESALQ- USP representa a triade ensino-pesquisa
presta<;ao de servi<;os a comunidade que rege os principios basicos de funcionamento da 
Universidade de Sao Paulo. Com os objetivos basicos de prestar terapia adicional aos 
portadores de necessidades especiais, e resgate de adolescentes sujeitos aos riscos de 
drogas e violencia, o Projeto Equoterapia cumpre sua a<;ao social, aproximando a 
universidade e a comunidade e auxiliando na solu<;ao de seus problemas. 
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Resumo 

Ao historiar rapidamente a funda<;ao, o desenvolvimento e desmembramento do 
Museu Paulista da Universidade de Sao Paulo em diversas institui<;oes, defendemos a 
no<;ao que, no caso do Estado de Sao Paulo, a difusao de conhecimentos antecedeu e 
fundamentou a pesquisa cientifica. De seu perfil original de museu enciclopedico 
especialmente voltado a Hist6ria Natural, o MP foi, aos poucos, adquirindo o status de 
"lugar de memoria"' ligado sempre aos interesses politicos e mesmo economicos, do 
inicio do periodo independente aos dias de hoje. Discutimos tambem o papel do MP na 
conforma<;ao do ambiente cientifico paulista, pois de um museu que se dedicava a 
divulga<;ao da vida selvagem que circundava a vila colonial, transforma-se no embriao e 
motor do sistema de pesquisa do Estado, pois dele derivam direta ou indiretamente 
diversas institui<;oes-chave na compreensao da hist6ria e ordenamento do sistema. 

Palavras-chave: Museu Paulista, difusao cultural, sistema de pesquisa 

Abstract 

We briefly discuss the foundation, development and dismemberment of the Museu 
Paulista da Universidade de Sao Paulo in several institutions, defending the argument 
that, in the case of the Sao Paulo State, the diffusion preceded and was instrumental to 
the development of the scientific research. From its original concept as an encyclopedic 
museum, specially devoted to the Natural Sciences, the MP slowly acquired the status of 
a "memory place", always linked to political and even economic interests, since the 
Independence period to the present. We discuss also the role of the MP in shaping the 
scientific environment of the Sao Paulo state, as from a museum dedicated to communicate 
the knowledge on the wild life surrounding the city, it became the embryo and engine of 
the research system of the State; from the MP derive direcdy or indirecdy several key 
institutions for the understanding the history and format of the system. 

Keywords: Museu Paulista, cultural diffusion, research system 
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1. Da colec;:ao Sert6rio ao Museu Paulista 

Ao longo do seculo XIX, a cidade de Sao Paulo passa pot profundas modifica<;:oes, 
perdendo nesse processo o seu perfil de vila colonial provinciana, distante da Corte e dos 
centros de decisao. Com o enriquecimento da provincia advindo do cafe, aos poucos a cidade 
configura e adota urn novo padrao de desenvolvimento e adquire maior relevancia nos quadros 
da politica nacional. Alteta<;:oes no sistema de mao-de-obra, aboli<;:ao da escravatura e inicio 
da industrializa<;:ao completam esse quadro que culmina com o inicio do periodo republicano. 

No entanto, apesar da expansao economica, Sao Paulo ainda limitava-se ao pequeno 
promontorio entre as varzeas dos riachos Tamanduatei e Anhangabau, respectivamente a 
Leste e a Oeste, mal ultrapassando ao Sul a area atualmente ocupada pela Pta<;:a Joao Mendes. 
Ao Norte, a Serra da Cantareira agia como defesa natural, tomando avila urn local abrigado 
das surpresas que podiam sair das matas circundantes. Tais perigos, bestas selvagens e indigenas 
canibais, requeriam isolamento e senao muralhas, defesa e vigil:incia constantes. 

Na memoria popular provavelmente ainda pairavam OS resquicios dos ataques dos 
indigenas e os enfrentamentos que ocorriam nos sertoes, tal como se delimitassem o espa<;:o 
possivel de set habitado. Sem duvida, o quase isolamento vivido pela vila, na realidade havia 
perdurado por seculos, pois foi apenas gra<;:as a expansao do cafe no Oeste paulista, que 
Santos tornou-se o centro exportador pot excelencia e Sao Paulo, logicamente, a passagem 
obrigatoria desse produto. 

Pot outro lado, o ambiente estava longe de favorecer os habitos de convivio, dado o 
espa<;:o urbano ainda precario, de ruas mal cal<;:adas e muros das casas onde se amontoava o 
lixo. A rigidez da hierarquia social propiciava a vida "intramuros", favorecendo as visitas e o 
pouco aparecer em publico. Habitos da Colonia, no en tanto, vao se modernizando, aparecendo 
os passeios e os piqueniques que integram novos personagens e ambientes ao cenario paulistano. 

Vis to nesta perspectiva, o Museu Sertorio, instalado no Largo Municipal n° 27, 
respondia a essa mudan<;:a de habitos ao expor animais empalhados, embora ainda existissem 
ao redor da cidade matas ricas em animais selvagens e perigosos como as on<;:as pintadas. Ao 
que tudo indica, era o primeiro espa<;:o a co brat ingresso para exibir urna cole<;:ao que interessava 
a popula<;:ao na medida em que resgatava no imaginario popular, a dualidade representada 
pela cidade eo sertao. Assim, respondia a essa curiosidade ou medo do desconhecido resgatando 
a partir dos animais empalhados a propria trajetoria de vida dos seus habitantes, nos tempos 
em que ir para o sertao era parte do cotidiano. 

Entre os itens que compunham essa rica cole<;:ao estavam diversos animais, entre 
eles insetos e repteis, aves, algumas vindas da Europa, armas dos indigenas, vestimentas, 
enfeites, umas funerarias, cranios de Carijos, sambaquis, amostras mineralogicas, moedas, 
esculturas e objetos incomuns ou exoticos, pot exemplo, a bala extraida da articula<;:ao do 
joelho esquerdo do Ministro da Marinha, vice-almirante Batao de Ladario, ferido pot ocasiao 
das manifesta<;:oes publicas que se seguiram a Proclama<;:ao da Republica, em 15 de novembro 
de 1889, na cidade do Rio de Janeiro (Raffard, 1977). 
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Nas visitas ao Museu Sertorio, geralmente conduzidas pelo proprio major ou pelo 
preparador do museu, urn certo Laurindo, "descendente de africano", de quem pouco se 
sabe, deparava-se tambem com telas a oleo, objetos e vestimentas de personagens famosos, 
como o Imperador D. Pedro II e Francisco Solano Lopez (Raffard, 1977; Koseritz, 1980). 
Surpreende realmente na Sao Paulo desse periodo, o empenho colecionista louvavel do 
propriecirio em reunir na sua residencia objetos diversos que originaram urn dos primeiros 
museus da cidade. 

Louvavel tambem para a epoca e a criac;ao da "Commissao Geographica e 
Geologica" da Provincia de Sao Paulo, embriao de varias instituic;oes de pesquisa cientifica 
da atualidade. Sob sua egide, Lei n° 9 de 27 de marc;o de 1886, reuniu-se urna equipe 
interdisciplinar destinada a planejar e executar pesquisas para subsidiar a ocupac;ao do 
territorio paulista. Assim, em 10 de abril de 1886, foi contratado o naturalista sueco Alberto 
Lofgren para, segundo as instruc;oes de 7 de abril, encarregar-se dos trabalhos relativos aos 
ramos da Historia Natural nao-cobertos pela equipe original (Guillaurnon, 1996), 1996). 

E justamente nesse ambiente de renovac;ao da cultura cientifica que e possivel 
visualizar os inicios da historia do Museu Paulista, que teve as suas origens nas colec;oes do 
Museu Sertorio e da colec;ao Pessanha, ambas doadas ao Estado em 1890 pelo Conselheiro 
Francisco de Paula Mayrink (ver Witter & Barbuy, 1997). A origem da colec;ao Pessanha 
nao esci bern estabelecida, mas existe a hipotese de ser essa a colec;ao do Museu da Sociedade 
Auxiliadora do Progresso, fundada em 1977, que manteve suas colec;oes em tres salas do 
Palacio do Governo. Esses dois acervos constituiram o Museu do Estado. 

Alberto Lofgren foi designado em 1891, por Americo Brasiliense, presidente do 
Estado, como diretor interino responsavel pela organizac;ao do acervo, com auxilio de dois 
naturalistas e urn zelador. No final de 1891, a "Commissao Geographica e Geologica" 
assumiu, provisoriamente, a responsabilidade de organizac;ao do acervo e sua ampliac;ao, 
que foi transferido (pelo menos a colec;ao Sertorio) inicialmente para urna casa no Largo do 
Palacio e no final de marc;o de 1893 para o Solar dos Prado, na rua da Consolac;ao, n° 91, 
onde tambem se instalou o escritorio da "Commissao". Em 29 de agosto do mesmo ano, o 
Museu do Estado recebeu a denominac;ao de Museu Paulista, desvinculando-se da 
"Commissao Geographica e Geologica" e sua direc;ao passou em 1894 ao zoologo alemao 
Hermann von Ihering, medico de formac;ao, que imprimiu ao museu trac;os de modelo 
europeu. 

Assim, o Museu Paulista, ao ser inaugurado, assumiu o perfil de urn museu 
enciclopedico, especialmente voltado a Hist6ria Natural, tendo ampliado consideravelmente 
suas areas de Zoologia e Botanica nas duas primeiras decadas de existencia, com pesquisas 
de campo e coletas de material. Desse modo, a colec;ao de exsicatas, que constituia o 
Herbario da "Commissao Geographica e Geologica" foi tambem incorporada ao seu acervo 
(Ghillaurnon, 1996). 

Pouco tempo depois, em 7 de setembro de 1895, abre-se ao publico o Museu 
Paulista no Monurnento do Ipiranga, com grande concorrencia de convidados que foram 
de bondes a vapor "aquelle lugar legendario", onde ja se achava o Dr. Bernardino de Campos, 
presidente do Estado. Recebidos em pessoa na entrada do edificio pelo proprio diretor, Dr. 
Ihering, os convidados eram conduzidos a sala destinada a cerimonia omamentada pelo 
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"quadro da «lndependencia>>, do pintor brazileiro Pedro Americo; o «Paulista>>, de Almeida 
Junior; «Manhan de invemo» de Antonio Parreiras; telas de Pedro Alexandrino e de outros 
pintores brazileiros". (Ihering, 1895). 

Sem duvida, foi uma festa esplendorosa e um acontecimento para marcar epoca 
na vida dos paulistanos e tambem da Nac,:ao, nao so pelos ilustres convidados, imponencia 
e beleza arquitetonicas do ediffcio, mas, sobretudo, pelos destinos que estavam reservados 
para esse local. 

A sua idealizac,:ao e, no entanto, cercada de intimeros episodios, narrativas e 
personagens que recuperadas nos seus tempos historicos, nos remetem dos inicios do periodo 
independente as primeiras decadas do seculo XX. Ao perseguir essa ideia e a sua evoluc,:ao 
ao longo de um seculo, e possivel entender melhor o processo de constituic,:ao do Brasil 
como Nac,:ao eo pensamento articulador que acompanha tudo isso. 

Quase contemporaneo a Declarac,:ao da Independencia, o projeto de se criar um 
marco comemorativo para esse fato, ganha corpo com a construc,:ao do Monumento do 
Ipiranga em fins do seculo XIX. Entretanto, a sua transformac,:ao em "lugar de memoria" e 
pensada especialmente a partir de 1917 comAffonso d'Escragnolle Taunay, que a concretizou 
durante a sua atuac,:ao como diretor ate 1939. 

De 1895 a 1916, enquanto o Museu Paulista foi dirigido por Ihering, constituiu 
um acervo consideravel de Arqueologia e Zoologia, movimentando permutas e realizando 
publicac,:oes de pesquisas na Revista do Museu Paulista. 

Poi com o objetivo bastante claro de consolidar a colina do Ipiranga, seu 
Monumento e o Museu Paulista como "lugar de memoria" que as colec,:oes tiveram novo 
ordenamento, sendo tambem transferidos para novos locais. Em 1922, e criada a Sec,:ao de 
Historia Nacional e Etnografia e, em 18 de abril de 1923, o Museu Republicano "Convenc,:ao 
de Itu", como seu anexo. Em 1925 nova reforma reestruturou o Museu Paulista nas sec,:oes 
de Historia Nacional e, especialmente, de Sao Paulo, de Zoologia e de Bocinica. Foram 
mantidas como dependencias complementares o Horto do Museu Paulista e a Estac,:ao 
Biologica do Alto da Serra. No ano de 1927, a Sec,:ao de Botanica foi transferida para o 
Instituto Biologico da Defesa Agricola e Animal e, em 1939, as colec,:oes de Zoologia para 
a Secretaria da Agricultura. 

Abandonado, portanto, o perfil de Museu de Historia Natural, em 1946 nova 
reformulac,:ao transforma a instituic,:ao com a definic,:ao de quatro sec,:oes tecnico-cientificas: 
Historia, Etnologia, Numismatica e Documentac,:ao Lingiiistica, alem da Sec,:ao de Biblioteca, 
Arquivo e Publicac,:oes. Finalmente, em 1963, o Museu Paulista e transferido da Secretaria 
da Educac,:ao e Saude Publica para a Universidade de Sao Paulo, que ja o abrigara como 
Instituic,:ao Complementar desde a fundac,:ao da Universidade em 1934. Novas mudanc,:as 
ocorrem nas decadas de 70 e 80 do seculo XX; em 1989 as colec,:oes de Arqueologia e 
Etnologia foram transferidas para o MAE (Museu de Arqueologia e Etnologia), que se 
reestrutura com sede na Cidade Universitaria. 

Deixando para tras, portanto, o perfil enciclopedico original, ao que tudo indica 
advindo da Colec,:ao Sertorio, o Museu Paulista foi, aos poucos, adquirindo o status de 
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"lugar de memoria", configurado especialmente no projeto alegorico de Affonso 
d'Escragnolle Taunay e que ainda e muito forte na instituic;ao em pleno seculo XXI. 

Porem, e preciso lembrar que a construc;ao do edificio-monumento, projetado 
pelo engenheiro-arquiteto italiano Tommaso Gaudenzio Bezzi ja nascia predestinado a 
marcar a data e o local da Independencia, o que era absolutamente necessaria no final do 
seculo XIX, sedimentando com a Republica a ideia de Nac;ao. 

2. Edificio-monumcnto e "lugar de memoria" 

Comemorado pelos brasileiros como a data maxima da nossa Independencia, o 
episodio de 7 de setembro, entretanto, nao foi sequer mencionado nos peri6dicos que 
circularam na Corte e cidade do Rio de Janeiro em 1822. Tampouco foi visto naquela 
ocasiao como marco do processo historico. N em mesmo D. Pedro na "Carta dirigida aos 
paulistas", datada de 8 de setembro, deixou considerac;oes espedficas a respeito do 
acontecimento do dia anterior, apesar do clima festivo na cidade de Sao Paulo na noite de 
7, conforme relato do Barao de Ramalho, inclusive com a recita especial de "0 convidado 
de Pedra" pela Companhia Zachelli, a qual o proprio principe compareceu, recebendo 
aclamac;ao publica (Ramalho, 1895). :E curiosa observar que o principe tambem nao fez 
menc;ao ao episodio do Ipiranga em carta dirigida ao pai, D. Joao VI, datada de 22 de 
setembro de 1822. 

A primeira menc;ao ao dia 7 de setembro como baliza do tempo historico surgiu 
em maio de 1823, na sessao de abertura da Assembleia Legislativa. E foi o proprio imperador 
que em seu discurso fez menc;ao ao acontecimento, ressaltando igualmente a primazia de 
Sao Paulo no processo de separac;ao de Portugal. Interpretac;ao controvertida e que nao 
adquiriu repercussao naquele momenta. Foi na segunda metade do seculo XIX que politicos 
e empreendedores paulistas recuperaram essa versao para encontrar no passado episodios 
que ilustrassem a projec;ao politica e economica que a provincia adquiriu especialmente 
apos os anos de 1870. 

A proposta de considerar-se esta data como sendo dia de festa nacional 
comemorativo do "aniversario daindependencia brasileira", em todo o territorio do Imperio, 
apareceu apenas em setembro de 1823, durante as discussoes travadas entre os legisladores 
sobre o projeto constitucional, e foi apresentada pela bancada paulista na Assembleia 
Constituinte. Coincidiu com a iniciativa de membros do governo provincial de Sao Paulo, 
especialmente de Lucas Antonio Monteiro de Barros, na epoca presidente da provincia, 
para erguer-se urn monumento no local onde a proclamac;ao teria ocorrido. Entre 1823 e 
1825, autoridades da provincia e da cidade de Sao Paulo tentaram collier contribuic;oes 
para a realizac;ao do empreendimento, uma singela obra de pedra de cantaria destinada a 
demarcar no "sitio do Piranga" o lugar preciso da proclamac;ao. 

Ambas as iniciativas nao tiveram resultado nesse periodo. A data de 7 de setembro 
somente passou a constat do calendario oficial de comemorac;oes do Imperio a partir de 
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1826 e a construc;ao de mn monmnento em Sao Paulo, embora lembrada em intuneras 
ocasioes entre as decadas de 1830 e 1860, comec;ou a ganhar contomos mais concretos 
apenas ap6s 1875. Mas os acertos definitivos para a edificac;ao foramrealizados pelo govemo 
provincial e pelo govemo do Imperio entre 1880 e 1885. 

A Sao Paulo do final do seculo XIX, na qual se construia o "Monmnento do 
Ypiranga" (1885-1890) era mna cidade em transic;ao. A obra inseria-se nmn projeto mais 
amplo, que visava dar a Sao Paulo mna conformac;ao de cidade-capital, tendo como padrao 
de referencia os principais centros europeus. 

Entre os novos edificios publicos que se erguiam, o Monmnento era sem duvida o 
mais requintado e imponente. Com sua arquitetura de palacio, ainda projeto do Imperio, 
conduzido por Bezzi, marcava os tempos de pujanc;a que se iniciavam para Sao Paulo. 

Para que a construc;ao se efetuasse, foi constituida a chamada "Loteria para o 
Monmnento no Ipiranga", cuja primeira extrac;ao ocorreu em setembro de 1881. Em 1882, 
foi colocada a pedra fundamental, mas a construc;ao teve inicio somente no ano de 1885 e 
dadas por encerradas em 1890, sem as galerias laterais previstas no projeto. Considerando 
que o Monmnento foi concebido no periodo monarquico, entende-se a nao-continuidade 
no regime republicano, proclamado em 1889. Deve-se lembrar que, em 1870, houve o 
Manifesto Republicano, que serviu para a expansao do ideal republicano. Os debates sobre 
as obras do Monmnento do Ipiranga, na Assembleia Legislativa, levantavam questoes sobre 
os gastos com a construc;ao e a destinac;ao do edificio-monmnento. Construc;ao de mna 
escola publica ou monumento sem finalidade espedfica? Pensou-se em destinar o 
monmnento para escola tecnica, mas a ideia foi descartada pela propalada insalubridade 
apresentada pelo edificio e seu entorno. 

Proclamada a Republica, as tetras do Monmnento, doadas a entao provincia pelo 
Imperador Dom Pedro I ainda em 1825, passaram para o governo do Estado de Sao Paulo. 
De mn lado se tern mn museu sem sede propria, subordinado a "Commissao Geographica 
e Geologica" e de outro lado mn edificio sem ocupac;ao. Em agosto de 1893, perrnitiu-se o 
uso do edificio-monmnento pelo Museu do Estado, denominado agora de Museu Paulista. 

Sao tres as datas-chaves para o Museu Paulista: 1890: termino da construc;ao do 
edificio monmnento. Aquisic;ao e doac;ao do museu particular do entao Coronel Joaquim 
Sert6rio pelo Conselheiro Francisco de Paula Mayrink ao governo do Estado, constituindo
se o "Museu do Estado", nucleo inicial do Museu Paulista. 1893: o Museu do E stado 
tornou-se Museu Paulista. 0 Edificio-Monmnento passou a ser do Estado de Sao Paulo. 
1895 - Unificam-se: o Edificio-Monmnento e o Museu Paulista: o Museu Paulista no 
Monmnento da Independencia no Ipiranga = Museu do Ipiranga, como popularmente e 
conhecido. 

A ocupac;ao do local, onde esta o bairro do Ipiranga, remonta ao seculo XVI, 
com as chamadas sesmarias; os ipiranguistas comemoraram 420 anos. Foi local de passagem 
para 0 litoral e pot esse motivo, servia de parada, descanso e fonte de agua para OS 

animais. De sesmarias, chacaras, no final do seculo XIX, comec;ou a sua ocupac;ao mais 
ordenada com loteamentos, tendo como eixo central o Edificio do Museu. Nos inicios 
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do seculo XX , ganhou as olarias, fabricas e imigrantes. 

Affonso d'Escragnolle Taunay, ao assumir o Museu Paulista, em 1917, teve 
como incumbencia prepara-lo para os festejos do I Centenario da Independencia. Suas 
atividades e projetos voltaram-se para a questao de organizac;:ao do Parque da 
Independencia, com rebaixamento do terreno, colocac;:ao das fontes, estruturac;:ao dos 
jardins e direcionamento do plano urbanistico do proprio bairro do Ipiranga (veja-se o 
caso da Avenida D. Pedro I como parte do projeto de construc;:ao do monumento 
comemorativo do centenario). Quanto a ornamentac;:ao do edificio-monumento: com 
verbas obtidas do governo estadual (na epoca de Washington Luiz), da sociedade 
(Automovel Club e familias de elite) e doac;:oes varias, realiza seu projeto alegorico entre 
1920 e 1927. Para 7 de setembro de 1922, o unico local que estava completo era o Salao 
de Honra, ou como muitos o chamam, Salao Nobre. 

Seu projeto tem em vista a sintese da Historia colonial brasileira, a partir de Sao 
Paulo, destacando as figuras miticas de Joao Ramalho e Tibiric;:a, passando pelos 
bandeirantes e figuras ligadas ao processo da independencia, finalizando com a propria 
proclamac;:ao. Essa iniciativa representava a visao historica predominante na epoca, mas 
que ainda e marcante pata OS visitantes do museu na atualidade. 

3. Da difusao a pesquisa: o Museu Paulista como embriao 

Urbanisticamente, implantado no alto da colina do Ipiranga, ainda distante do 
centro da cidade, o Museu Paulista projetava-se para ser o ponto de culminancia de um 
grande conjunto, que viria a ser completado nas primeiras decadas do seculo XX pela 
instalac;:ao do Jardim Frances a sua frente, o monumento escultorico bem ao lado do 
riacho do Ipiranga e a avenida Dom Pedro I, seguindo-se em curva ate o Parque Dom 
Pedro II: assim se constituiria, em panorama visual pleno de simbolismo, o Eixo 
Monumental da Independencia, ainda hoje relativamente preservado, embora pouca 
consciencia se tenha a seu respeito. 

Quanto ao Parque da Independencia, a sua configurac;:ao atual data dos anos de 
1980, pois a Prefeitura do Municipio passou a administra-lo em 1986. 0 parque, os 
jardins, as fontes, bem como os demais monumentos historicos que nele se localizam, 
foram sendo erguidos ou reconstituidos ao longo de quase todo o seculo XX, ressaltando
se, sobretudo, tres intervenc;:oes dos poderes publicos: 1922, obras e comemorac;:oes do 
centenario da Independencia, o que envolveu a construc;:ao do Monumento a 
Independencia; 1954, obras e comemorac;:oes dos 400 anos da cidade de Sao Paulo e 
recuperac;:ao da chamada "casa do grito"; 2004, obras de restaurac;:ao do piso, dos jardins 
e das fontes. 

Assim, em um percurso de quase dois seculos, o pesquisador se defronta com 
muitas indagac;:oes, o que torna o estudo do Museu Paulista nao apenas a fixac;:ao da 
memoria nacional, como lugar em que "a Nac;:ao foi fundada", mas a interliga, sobretudo, 
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aos interesses politicos e mesmo economicos que a determinam em varios momentos; 
dos inicios do periodo independente aos dias de hoje. 

No entanto, e importante ainda repensar a partir dessa trajet6ria o seu papel na 
conforma<;ao do ambiente cientifico paulista, pois o seu nascimento abrigando a Cole<;ao 
Sert6rio mostra que urn museu que se dedicava a divulga<;ao da vida selvagem que 
circundava a vila colonial, acaba sendo o motor do sistema de pesquisa do Estado, pois 
dele e da "Commissao Geographica e Geologica" derivam direta ou indiretamente divers as 
institui<;oes-chave na compreensao do ordenamento do sistema, como os Institutes 
'Astronomico e Geofisico (1907), de Botanica e o Florestal (1923), e o Geologico (1935); 
a Pinacoteca do Estado (1905), os Museu de Zoologia (1939) e o de Arqueologia e 
Etnologia (1989); o Centro Tecnol6gico de Hidraulica e Recursos Hidricos (1951) e a 
Funda<;ao para a Conserva<;ao e a Produ<;ao Florestal. 
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Resumo 

Este artigo discute as relas;oes entre o Estado, as politicas publicas e a universidade, 
a partir de uma revisao conceitual ilustrada por exemplos de transferencia de conhecimentos 
da arquitetura para a politica urbana. A transferencia e a disseminas;ao do conhecimento 
produzido na universidade e uma das condis;oes-chave para que ela - a universidade- preencha 
seu carater publico. No processo de transferencia para a sociedade o conhecimento se reorganiza, 
determinando fusees ou desmembramentos de conteudos que abrem novos desafios em suas 
areas de origem. Quando a assimetria entre a organizas;ao academica e aquela exigida para o 
uso do conhecimento se amplia, os paradigmas se tornam insciveis e entram em crise. A 
resolus;ao desta crise, considerada a complexidade das relas;oes que hoje se estabelecem entre 
conhecimento e sociedade, exige a formas;ao de espas;os academicos e institucionais voltados 
a pesquisa transdisciplinar, rompendo com os circuitos fechados de comunicas;ao cientifica, 
restrita aos pares de mesma area, e com os dogmas de urn purismo academico que cerceia as 
perspectivas de utilizas;ao social do conhecimento. Ao abrigar essa transformas;ao a universidade 
se reafirma como estrutura plural e diversificada, capaz de reconhecer as especificidades de 
produs;ao e transferencia do conhecimento em cada area. 

Palavras-chavc: conhecimento, politicas publicas, pesquisa transdisciplinar. 

Abstract 

This paper discusses the relationship between the State, public policies and the 
university on the grounds of a conceptual review illustrated by particular cases of knowledge 
transfer from architecture to urban policy. The transfer and dissemination of knowledge 
produced in the university to public policies is one of the key conditions for the university to 
ful£ill its public character. When knowledge is transferred to society it is re-structured and this 
in turn promotes further challenges for the areas that produce knowledge. Paradigm crisis 
result when the asymmetry between the academic organization and that required for knowledge 
use grows. The solution of this crisis demands institutional and organizational spaces for 
transdisciplinary research, given the complexity of relations between lmowledge and society 
at present, breaking away with the enclosed systems of scientific communication, mosdy 
directed to peers, and with dogmas about academic purism that de facto restrict the actual 
social use of knowledge. When the university promotes or shelters this transformation it 
reaffirms itself as a plural and diverse structure capable of recognizing the specificities of 
knowledge production and transfer in each domain. 

Keywords: knowledge, public policies, transdisciplinary research. 
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As dimensoes critica c tecnol6gica do conhecimento socialmente transformador 

0 processo de transferencia do conhecimento cientifico e tecnol6gico para as 
politicas publicas e complexo e envolve dimensoes conceituais importantes tanto pelo 
lado do conhecimento, como pelo das politicas publicas. Na esfera do conhecimento 
destacamos dois aspectos com freqiiencia presentes no debate sabre sua utilidade social: 
a contraposi<;ao entre a racionalidade tecnica e a racionalidade critica, e entre pesquisa 
basica e pesquisa aplicada. Na esfera das politicas publicas o debate se centra na possivel 
subordina<_;:ao das prioridades e praticas setoriais as 16gicas do poder politico e dos capitais 
privados, e ao grau de profissionaliza<_;:ao da burocracia estatal que, em tese, poderia 
executar essas politicas a partir de uma regula<_;:ao impessoal, fundada na busca do bem 
co mum. 

Na discussao que segue sao abordados alguns conceitos-chave com a finalidade 
de situar as raizes intelectuais e politicas que tem marcado processos particulates de 
transferencia de conhecimento da pesquisa para politicas publicas. A abordagem conceitual 
e apoiada pela discussao de articula<_;:oes do conhecimento com politicas urbanas e afins, 
no dominio da arquitetura e urbanismo. Entre as politicas publicas, nas quais a 
transferencia de conhecimentos dessa area tem sido mais freqiiente, destacam-se as de 
desenvolvimento urbano, habita<_;:ao, saneamento e transporte urbana. Esta transferencia 
envolve contradi<;oes. Por exemplo, quando uma politica publica de habita<;ao estabelece 
metas quantitativas de atendimento, fixadas em certo numero de unidades de um 
determinado padrao, ela vincula 0 desempenho dessa politica a capacidade objetiva de 
preencher as metas propostas. Assumindo que essas metas correspondem a uma fun<;ao 
sociallegitima, de prover alternativas habitacionais a segmentos socialmente vulneraveis 
da popula<;ao, os executores da politica terao tanto mais eficacia em sua fun<_;:ao social 
quanta mais eficientes forem no preenchimento daquelas metas. Nesse exemplo, a politica 
social sera tanto mais eficaz quanta melhor forem combinadas OS meios espedficos 
necessarios a constru<_;:ao do estoque habitacional planejado, com a melhor qualidade e o 
menor pre<;o possivel. Esse raciocinio esta na base da racionalidade tecnica da burocracia 
estatal e, em principia, e aplicavel a execu<_;:ao de qualquer politica publica. Mas ele encerra 
contradi<_;:oes importantes quando considerado o processo mais amplo de reprodu<;ao 
social. 

Continuando no exemplo hipotetico da politica habitacional citada, e da eficiencia 
na execu<_;:ao dos projetos espedficos que engloba, e possivel que as mais eficientes 
combina<_;:oes de meios para sua materializa<_;:ao envolvam processos construtivos que 
explorem o trabalho de seus operarios e que utilizem de forma predat6ria recursos naturais 
escassos. Nesse caso, uma parte da popula<_;:ao pobre melhorara suas condi<_;:oes de vida 
em fun<_;:ao do acesso a novas unidades habitacionais e outra parte, constituida pelos 
trabalhadores envolvidos em sua consttu<_;:ao, tera um agravamento em suas condi<;oes 
de reprodu<;ao devido a superexplora<_;:ao de seu trabalho. Havera ainda uma parcela da 
popula<;ao, atual ou futura, que sofrera os danos impastos ao ambiente pelo uso predat6rio 
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de recursos escassos. Essa contracli<;:ao pode ser atenuada pela existencia de sistemas 
reguladores que estabele<;:am obriga<;:oes trabalhistas e normas de preserva<;:ao ambiental, 
mas isso nao altera a contracli<;:ao de origem. 

Aquele que projeta esse sistema, se preocupado com todas as climensoes sociais 
de sua proposta, deve considerar tanto o preenchimento das metas materiais da politica 
habitacional como o potenciallibertario do trabalho envolvido no processo de constru<;:ao. 
Ele apenas tera certeza de que o processo produtivo nao anulara o beneficia social da 
casa construida se conseguir amarrar, desde a concep<;:ao, solu<;:oes que deem conta dessas 
climensoes potencialmente contraclit6rias entre si. Trata-se, em sintese, de conciliar a 
utilidade material do sistema construido ao conteudo libertario do processo produtivo. 
Ha ainda o cuidado crescente com a preserva<;:ao dos recursos ambientais escassos, cada 
vez mais importante para uma justi<;:a socioambiental consistente. Facil de formular, 
essa convergencia esbarra em enormes limita<;:oes na teoria e na pratica, que nunca foram 
bern resolvidas no ambito dos conhecimentos aplicados a arquitetura e possivelmente no 
de outras areas analogas. 

Essa alian<;:a, entre conteudos material e libertario, estava na base conceitual da 
arquitetura moderna. Mais do que a nega<;:ao dos adornos e afirma<;:ao da funcionalidade 
da obra construida, a arquitetura moderna, em suas raizes, incorporou os elementos de 
um processo de transforma<;:ao social em duas climensoes basicas que valorizavam o 
exerdcio criativo de combina<;:ao livre da arte e da t<~cnica, pondo em cheque a clivisao 
formal dos saberes da engenharia e das belas artes, e se comprometendo com uma produ<;:ao 
de espa<;:os construidos e equipamentos socialmente uteis em sua materialidade, de 
maneira a preencher as necessidades de habita<;:ao de uma classe trabalhadora urbana ate 
en tao nao atenclida. Essas climensoes eram parte de um mesmo processo de reestrutura<;:ao 
da base te6rica, que a um tempo se libertava das amarras formais do conhecimento 
academico como organizado ate entao, e firmava um compromisso claro com a busca de 
solu<;:oes arquitetonicas inovadoras voltadas as necessidades da maioria da popula<;:ao, e 
nao mais a elite que traclicionalmente comissionava 0 trabalho dos arquitetos. 

Foi no processo de forma<;:ao da Bauhaus, na Alemanha, que essas climensoes 
conceituais da arquitetura moderna emergiram pela primeira vez de forma explicita, em 
particular em sua fase de Dessau (1927-30). 0 ensino politecnico da arquitetura e do 
design lan<;:ava-se em uma experiencia ineclita de produ<;:ao experimental baseada no 
conhecimento de chao de fabrica como estrutura central de aprenclizado (Meyer 1972), 
com vistas a produ<;:ao em massa de eclifica<;:oes e objetos industriais para preenchimento 
das necessidades sociais urbanas entao emergentes. 0 projeto nao se esgotaria no desenho 
da estrutura material produzida, mas incluiria o processo construtivo, de maneira a fundir 
ato criativo e produ<;:ao. 

Em que pese a importancia des sa formula<;:ao e de sua influencia sobre a evolu<;:ao 
da arquitetura moderna que se seguiu, jamais o objetivo de convergencia plena entre 
liberdade criativa do trabalho e eficacia social de seu produto se realizou na pratica. 0 
que impecliu e ate hoje impede essa convergencia nao e a possivel parcialidade do projeto 
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moderno enquanto tal, na escala restrita de sua formulac;ao te6rica, mas sua subordinac;ao 
a uma realidade politica, economica e social na qual a efi.ciencia tt~cnica da produc;ao 
exclui o conteudo libertario de um trabalho emancipado em relac;ao as forc;as produtivas 
dominantes. 

Generalizada para uma relac;ao de fundo entre as dimensoes libertaria e material 
do trabalho, essa contradic;ao exemplifi.cada no ambito da politica habitacional podera 
ser explicada no ambito de um arcabouc;o te6rico mais amplo, que contrapoe a 
racionalidade critica a racionalidade tecnol6gica. Herbert Marcuse, ao abordar o poder 

, libertador e paradoxalmente alienante da tecnologia (1941 ed 1999), demarcou os 
limites conceituais que circunscrevem essas duas racionalidades - tecnol6gica e critica 
- em permanente tensao. 

A construc;ao de Marcuse descarta a negac;ao da tecnologia e de sua racionalidade 
como saida para afi.rmar o conteudo emancipat6rio da racionalidade critica. Ao contrario, 
ele mostra que a luta contra a cultura tecnol6gica contribuiria apenas para fazer com que 
os homens desacreditassem dos instrumentos que potencialmente poderiam liberta-lo. 
0 processo tecnol6gico implica uma democratizac;ao de func;oes na divisao do trabalho 
e, nesse movimento, poderia convergir com a racionalidade critica na realizac;ao da func;ao 
libertaria daquele trabalho. 0 que impede que isso ocorra, e estabelece um abismo entre 
essas duas racionalidades, e a divisao do poder e nao a divisao do trabalho. 

A saida para uma convergencia estavel entre as racionalidades critica e 
tecnol6gica estaria em uma recomposic;ao das relac;oes de poder politico e nao na simples 
negac;ao - por alienante - da organizac;ao racional da produc;ao. A tecnologia apenas e 
alienante, no sentido de impedir o desenvolvimento individual, quando 

" .. . presa a um aparato social que perpetua a escassez e este mesmo aparato 
liberou forc;as que podem aniquilar a forma hist6rica particular em que a tecnica e 
utilizada." (Marcuse, op. cit.: lOW . 

Aqui se resolve, conceitualmente, o dilema do projetista engajado na concepc;ao 
de um sistema construtivo ao mesmo tempo libertario e efi.ciente para atender as metas 
materiais do programa habitacional exemplifi.cado. Resolve-se nao porque ele tenha 
encontrado uma resposta satisfat6ria para as duas dimensoes de progresso social com as 
quais se comprometeu, mas porque a dimensao critica / libertaria de sua proposta nao 
esta no dominic da politica publica que a opera. Ela se define no ambito de um processo 
politico abrangente, ao qual a politica publica e seus conteudos se subordinam. Nessa 
perspectiva, a contribuic;ao social possivel que se abre ao projetista, no exercicio de suas 
habilidades especifi.cas, diz respeito predominantemente a efi.cacia do sistema material 

1 Uma interpreta-;ao radical de posi-;5es ulteriores de Marcuse sobre a cicncia e a tecnica, assentes sabre uma ideia de 
domina-;ao politica por meio do aparato tecnol6gico (Marcuse 1964), levaria a necessidade de uma nova cicncia e de 
uma nova tccnica para que a emancipa-;ao tivesse Iugar. Mas esta in terpreta-;ao fo i re fu tada por Habermas (1970b), 
para quem a relativi;,:a-;ao da ciencia e da tccnica, proposta por Marcuse, referia-se mais a uma mudan-;a de seu 
enquadramento institucional, no sentido de redirecionar o progresso, do que a uma modifica-;ao no criteria de 
racionalidade enquanto taL 
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que propoe. Sao extremamente limitadas suas perspectivas de interven<;ao - como 
profissional - nos conteudos de aliena<;ao ou emancipa<;ao determinados no processo 
politico geral. 

Politicas publicas e fun<;ao social da Universidade Publica 

As racionalidades critica e tecnol6gica do conhecimento estao presentes e 
interagem mutuamente em diferentes momentos do processo de suas produ<;ao, 
transferencia e utiliza<;ao, mas nem por isso elas sao igualmente passiveis de transforma<;ao 
a partir do conhecimento como tal. Do ponto de vista da sociedade e das politicas publicas 
que tern por fun<;ao melhorar suas condi<;oes de vida, ha um campo maior e mais imediato 
para a contribui<;ao objetiva do conhecimento cientifico na esfera material do que na 
esfera de sua emancipa<;ao abrangente nos pianos social, politico e cultural. Essa maior 
propensao a contribui<;ao na esfera material nao depende da vontade de cada um dos 
integrantes da comunidade cientifica, nem de seu maior ou menor engajamento politico. 

la decorre de uma realidade na qual os tempos de matura<;ao dos processos politicos, 
sociais e culturais e muito maior que 0 dos processos economicos e tecnol6gicos. 

A insistencia na idealiza<;ao de formulas que contemplem simultaneamente as 
dimensoes material e libertaria, a despeito da especificidade de cada rela<;ao particular, 
tende a uma interpreta<;ao mecanicista da dialetica entre for<;as produtivas e rela<;oes de 
produ<;ao. Esta ma interpreta<;ao foi criticada por Habermas (1970a), que nao nega a 
intera<;ao, mas aponta razoes para manter separados seus momentos: 

"A ideia de uma progressiva racionaliza<;ao do trabalho esta agarrada uma massa 
de representa<;oes hist6ricas do desejo humano. Embora a fome reine ainda sobre dois 
ter<;os da popula<;ao mundial, a elimina<;ao da fome ja nao e nenhuma utopia no sentido 
pejorative. ( ... ) A emancipa<;ao relativamente a fome e a miseria nao converge 
necessariamente com a liberta<;ao a respeito da servidao e da humilha<;ao, pois nao existe 
uma conexao evolutiva automatica entre trabalho e intera<;ao." (Habermas 1970: 42, 
destaques no original). 

Voltando a contribui<;ao da universidade, publica e critica, as politicas publicas, 
cabe questionar se o fato de a resolu<;ao das contradi<;oes mais profundas da sociedade 
nao estar em nosso dominio nos autoriza a nos omitirmos, ou a limitarmos o potencial de 
nossa participa<;ao, na melhoria da capacidade de resposta daquelas politicas, da forma 
como possivel a cada momento desse processo mais amplo. 

Essa omissao ou recusa, justificada por uma atitude militante de resistencia a 
uma ordem no geral opressora ou heteronoma em rela<;ao a racionalidade critica, muitas 
vezes envolve uma confusao conceitual que mistura diferentes dimensoes da politica. 0 
termo 'politica publica', diretamente derivado do ingles 'public policy' tern uma conota<;ao 
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espedfica de conteudo material, clistinto do movimento mais amplo do processo politico, 
ainda que na estrutura organizacional das funs:oes publicas seja subordinado a este. 

A clistins:ao entre a politica publica no sentido material e outras conotas:oes 
mais amplas da politica, foi sistematizada por Frey (2000:216-7) nas seguintes climensoes: 
(i) do ordenamento do sistema politico, abrangendo o sistema juriclico e a estrutura 
institucional do sistema politico-administrative, em ingles designada por 'polity'; (ii) do 
processo politico, no que respeita a imposis:ao de objetivos, os conteudos e as decisoes 
de clistribuis:ao, em ingles designada por 'politics'; (iii) da materialidade, relativa aos 

._ conteudos concretes e configuras:oes programaticas das decisoes politicas, em ingles 
designada por 'policy'. 

A confusao entre distintas ,~ climensoes do ordenamento, do processo e da 
materialidade da as:ao politica muitas vezes resultou no prejulgamento de colegas ou 
grupos de pesquisa que participaram da elaboras:ao ou execus:ao de politicas setoriais no 
contexte de governos autoritarios ou pouco democraticos, como se automaticamente 
alinhados ao ideario daqueles. Manter uma linha de as:ao democratica, em sua essencia, 
no contexte de uma politica setorial praticada sob uma estrutura autoritaria de poder, 
certamente se afigura desafio mais dificil do que faze-lo em meio ao entusiasmo 
generalizado de um governo democratico recem-eleito. Isso nao descarta a existencia de 
casos reais de captura de politicas publicas servido a prop6sitos de dominas:ao, como 
nao isenta de responsabilidade pessoas oriundas da universidade que, por oportunismo 
ou ideologia, cerraram fileiras com o que havia de mais opressivo e reacionario na estrutura 
de poder. Mas a generalizas:ao desse prejulgamento ignora a funcionalidade de uma 
estrutura profissional no Estado, complexa e abrangente, que se nao neutra no sentido 
de uma burocracia totalmente independente, nao pode ser responsabilizada pelas mazelas 
de um processo politico autoritario e excludente do qual tambem e objeto. 

Nao existe uma politica publica independente do poder politico, mas isso nao 
implica alteras:ao de sua utilidade publica imanente ao sabor daquele. Uma politica de 
habitas:ao, de saude publica ou de meio ambiente, nao deixa de ser de interesse social 
pelo fato de incidentalmente subordinar-se a um governo nao comprometido com esse 
interesse. Mesmo que mal formulada, mal executada ou quase inexistente, ela continua a 
ter um papel importante - real ou virtual- na mobilizas:ao de recursos destinados ao 
preenchimento das finalidades intrinsecamente associadas a seus objetos. Uma politica 
habitacional muito ruim ou quase inexistente, nao tern 0 condao de - por omissao -
neutralizar o interesse publico da habitas:ao como tal. Ao contrario, sua omissao tendera 
a despertar a formulas:ao de propostas alternativas por parte da sociedade, que mais cedo 
ou mais tarde acabarao por ser assumidas como plataforma oficial. Assim foi, por exemplo, 
com instrumentos de politica urbana como a funs:ao social da propriedade urbana e a 
urbanizas:ao compuls6ria, propostos como bandeira de luta por grupos ativistas ainda 
sob o regime autorit:irio em inicio dos anos 80, posteriormente incorporados ao projeto 
de lei 775/83 e mais tarde aos artigos 182 e 183 da Constituis:ao de 1988, que finalmente 
desembocaram no Estatuto da Cidade, objeto da lei complementar 10257 de 2001. 
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A estrutura executiva da politica urbana federal ate hoje reflete os principios e 
competencias fundamentais que emergiram daquele debate. A despeito das mudans;as de 
forma e das acentuadas turbulencias politicas por que passou desde os tempos de sua 
organizas;ao sob a egide do antigo Ministerio do Interior, ainda no regime autoritario, ate 
seu atual formato no Ministerio das Cidades, a politica urbana federal - inclusive seus 
principais componentes setoriais de habitas;ao, saneamento e transporte urbana - tern 
sido tributaria de um fluxo relativamente estavel e homogeneo de contribuis;oes originarias 
das organizas;oes civis e instituis;oes de pesquisa. Houve mementos nessa trajet6ria em 
que a politica urbana foi praticamente ext:inta do organograma da administras;ao federal, 
mas o substrata de conhecimento acumulado mostrou-se suficientemente robusto para 
permit:ir sua reorganizas;ao em torno do mesmo eixo conceitual de origem. Este caso 
ilustra e ajuda a sustentar a tese de que o interesse publico da politica material ('policy') 
transcende as formas especificas e incidentais de sua subordinas;ao ao processo politico 
('politics') e que a universidade publica, depositaria de um saber gerado as expensas de 
toda a sociedade, nao pode omit:ir-se em relas;ao a primeira, mesmo que a pretexto de 
presumivel atitude critica em relas;ao a segunda. 

0 quadrante de Pasteur e a utilidade social do conhecimento2 

Em estudo que trata das formas de auto-organizas;ao do conhecimento cientifico 
e de sua conexao com as necessidades objetivas da sociedade de conhecimento, Fuchs 
(2004) aponta para a tendencia ciclica de perda de eficacia dos paradigmas cientificos 
vigentes e para sua conseqiiente crise e renovas;ao. Essa perda de eficacia manifesta-se 
por crescentes instabilidades e assimetrias entre a teoria cientifica, os problemas propostos 
pela ciencia e as demandas da sociedade. Segundo essa analise, a varias;ao e a instabilidade 
de paradigmas sao um fenomeno permanente na evolus;ao das ciencias. Entre OS processes 
contemporaneos que tern acelerado a freqiiencia dessas crises destaca-se a 
transdisciplinaridade da pesquisa, que vern ganhando importancia crescente ao longo 
das Ultimas decadas. 

A transdisciplinaridade constitui ela propria, na visao de Fuchs, uma forma 
espedfica de auto-organizas;ao do conhecimento, como um subsistema especifico das 
ciencias que tenta estabelecer conexoes com outros subsistemas externos ao dominio 
cientifico, em complexas interas;oes com os sistemas de ordenamento politico, da economia 
e da cultura. E quando se estabelece ou se altera esse complexo de interconexoes, novo 
ciclo de destruis;ao e renovas;ao do sistema de auto-organizas;ao das ciencias tern lugar. 

2 Agrade<;o ao amigo Paulo Cesar Xavier Pereira, pro fessor do D epartamento de l-list6ria da Arquitetura e Estctica 
do Projeto da JiAU, a aproxima<;ao com o arcabou<;o analitico desenvolvido por Stokes (2005) e o alerta sobre sua 
eventual aplicabilidade aos contet1dos abordados, tanto em breve discussao cspecifica sobre este artigo como no dia
a-dia das tarefas que compartilhamos no planejamcnto e revisao de contcudos de cursos da Fi\U. 
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Sem aprofundar a discussao sobre paradigmas cientificos e suas crises, e 
importante destacar o papel das conexoes externas e da funcionalidade social, em sentido 
amplo, do conhecimento cientifico, na raiz de suas pr6prias crises. Na constru<;ao do 
raciodnio desta analise, ate aqui, o conhecimento tratado foi essencialmente aquele gerado 
e transferido na esfera da pesquisa aplicada. Os exemplos dados se limitam ao dominio 
das politicas urbanas e afins, e as considera<;oes te6ricas mais gerais foram todas de 
alguma forma relacionadas a esse dominio. 

No entanto, mesmo naquele dominio espedfico, para entender melhor os limites 
Q.e exerdcios e aprofundamentos te6ricos pertinentes a arquitetura e urbanismo como 
area de conhecimento, e preciso avan<;ar um pouco sobre questoes de fundo da pesquisa 
cientifica e tecnol6gica como um todo. Quando Fuchs (op.cit.) analisa as crises de 
paradigmas cientificos desencadeadas ou intensificadas pela complexidade das conexoes 
transdisciplinares e externas ao sistema cientifico, refere-se ao conhecimento cientifico e 
tecnol6gico em seu todo, e nao apenas aos segmentos de pesquisa aplicada potencialmente 
transferiveis ao processo produtivo. 

Nessa linha, e importante ter presente a constru<;ao te6rica de Stokes (2005), a 
partir de uma abordagem ampla sobre a repactua<;ao das rela<;oes entre pesquisa e apoio 
governamental nos Estados Unidos. Ele propoe um arcabou<;o analitico que reorganiza 
as conexoes do conhecimento cientifico e tecnol6gico com sua utilidade social, 
transcendendo a tradicional separa<;ao entre pesquisa basica e aplicada. 0 vetor chave 
de organiza<;ao desse modelo analitico esta na motiva<;ao a pesquisa, se originada na 
curiosidade pura, na linha do entendimento fundamental, ou se inspirada pelo uso, 
independentemente de seu carater basico ou aplicado. 

Pesquisa inspirada par: 

considerav6es de uso? 
nao sim 

.9 
c:: Pesquisa basica Q) E Pesquisa basica 
E C'-· 'ii) pura (Bohr) 

inspirada pelo uso 
·u ro (Pasteur) Q) +-' 
..c. c:: 
c:: Q) 
o E 
(.) (1J 

Q) "' 
"0 c:: Pesquisa 
(1J~ 0 
(.) •n:s aplicada pura 
(/) c: 
::I (Edison) 
.0 

0 modelo de quadrantes proposto por Stokes corresponde a uma combina<;ao 
das duas variaveis de inspira<;ao da pesquisa - entendimento fundamental ou considera<;oes 
de uso - cruzadas entre si, segundo dois niveis de aplica<;ao de cada uma delas, gerando 
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quatro celulas resultantes dessa combinac;:ao dois a dois. 0 esquema que segue e a 
representac;:ao gnifica desse modelo. 

Na celula superior esquerda enquadram-se as pesquisas voltadas a busca de 
conhecimento fundamental nao-movidas por considerac;:oes de uso. Esse e o quadrante 
de Bohr, em referencia ao trabalho de Niels Bohr na procura de urn modelo atomico no 
contexto de urna "pura viagem de descoberta" (Stokes op. cit.: 118), que se identifica 
com o ideal de pesquisa pura dos fil6sofos naturais e inclui o conceito de pesquisa basica, 
cunhado por Vannevar Bush em estudo paradigmatico de inicio dos anos 1950 para a 
National Research Foundation dos EUA. 

Na celula inferior direita delimita-se o quadrante de Edison, em referencia ao 
criativo inventor da lampada incandescente, do gramofone e outros equipamentos 
associados ao uso da energia eletrica, inclusive contribuic;:oes vitais para desenvolvimento 
do telegrafo e do telefone, sempre inspirado pelo espirito empreendedor comercial. 0 
autor destaca que, hoje em dia, parcela significativa da pesquisa situada nesse quadrante 
e extremamente sofisticada, a despeito de seu direcionamento cstrito a objetivos aplicados. 

No canto superior direito situa-se o quadrante de Pasteur, que combina 
entendimento e uso, em referencia ao pesquisador frances responsavel por avanc;:os 
notaveis tanto na esfera do conhecimento basico em microbiologia e cristalografia, como 
na do uso desse conhecimento basico em areas de aplicac;:ao como a imunologia e a 
prevenc;:ao e controle de infecc;:oes hurnanas e animais. E nesse quadrante que se desenvolve 
a pesquisa mais propensa a transferencia e utilizac;:ao publicas, inclusive a chamada 
"pesquisa estrategica", voltada a objetivos de interesse geopolitico marcante, a despeito 
de seu conteudo mais proximo a pesquisa basica do que a aplicada, na classificac;:ao de v 
Bush. E aqui se concentra o eixo principal de analise de Stokes, como base para urna 
repactuac;:ao das relac;:oes entre Estado e pesquisa cientifica nos Estados Unidos, inclusive 
fundos publicos de apoio. E neste quadrante que se articula a utilidade publica da pesquisa 
a justificar a mobilizac;:ao de fluxos estaveis de apoio, na perspectiva de uma nova 
motivac;:ao ao contribuinte, de maneira geral pouco propenso a admitir o gasto publico 
em pesquisa que nao dirigida a fins militates. 

Ha, na construc;:ao de Stoker, urn quarto quadrante, embaixo a esquerda, que 
nao mereceu urna referencia especial de nome, mas que - como destaca 0 autor - nao e 
urn conjunto vazio. E nele que se inserem exercicios de pesquisa sobre fatos particulates, 
sem uma preocupac;:ao de buscar explicac;:ao sistematica geral e nem urna utilidade 
especifica imediata (Stokes, op.cit.: 119). Essa pesquisa e movida essencialmente pela 
curiosidade, e nisso se assemelha as situadas no quadrante de Bohr, mas por nao ter urna 
perspectiva tangivel de aplicac;:ao, nao guarda identidade com a pesquisa basica no conceito 
de V Bush. De qualquer forma e muito importante que o espac;:o conceitual dessa pesquisa 
seja definido no modelo de Stokes, o que para os arquitetos tern urn significado peculiar. 

A arquitetura e urna area de conhecimento lubrida entre as grandes areas, urna 
vez que para a formac;:ao e pratica do profissional convergem conteudos das ciencias 
sociais aplicadas, da tecnologia e das artes. As praticas de pesquisa em arquitetura e 
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urbanismo, mais claramente identificadas com os dominios das ciencias sociais aplicadas 
OU da tecnologia, normalmente se desenvolvem de acordo com OS paradigtnas validos 
nas respectivas areas, inserindo-se nos quadrantes de Pasteur ou de Edison, segundo o 
perftl peculiar de cada projeto. E raro, mas admissivel, que segmentos disciplinares 
especificos das areas de ciencias sociais aplicadas ou da tecnologia se aprofundem em 
metodos ou objetos da pesquisa basica com possivel enquadramento no quadrante de 
Bohr. Mas a pesquisa em projeto, que se associa a pratica criativa do profissional em seu 
dia-a-dia, dificilmente seria pertinente - de imediato - a qualquer dos tres quadrantes 
.nomeados. Ela tenderia a inserir-se, pelo menos de forma transit6ria, no quadrante inferior 
~squerdo, da observas;ao sabre fatos particulates, sem relas;ao direta com o eixo de 
conhecimento fundamental e sem perspectiva de aplicas;ao viavel nas condis;oes presentes. 

Uma forma aceita de pesquisa em projeto de arquitetura e urbanismo e a 
proposis;ao de sistemas hipoteticos, como exercicio de desenvolvimento das 
potencialidades criativas e tecnol6gicas em projetos de estruturas urbanas que sabidamente 
nao serao construidas. Esse tipo de exercicio constituiu o eixo de atividades dos utopistas 
de fins do seculo XIX e estabeleceu bases metodol6gicas mais tarde incorporadas a 
arquitetura e urbanismo modernos. Diferentemente do que pode parecer a primeira vista, 
nao se trata de simples especulas;ao de formas em um processo de pensamento livre. E 
um exercicio sistematico de sintese, baseado na mais completa possivel revisao de estado 
da arte aplicivel sabre o objeto em estudo, mas que deve propor alga alem do realizavel 
naquele momenta particular, como forma de antever um estagio suplementar de progresso 
a orienta! OS componentes dos OUtrOS projetos, estes voltados a materializa<;ao imediata. 
E como uma demarcas;ao de vetor, cujo limite ainda esta no plano do irrealizavel, mas 
que OS passos intermediarios poderao conduzir a realizas;ao da utopia. Esta foi a 
contribuis;ao de artistas do Renascimento ao notavel desenvolvimento arquitetonico da 
epoca, quando em suas pinturas representavam complexos edificados que se antecipavam 
a sua materializas;ao construtiva, mais tarde realizada. Esta foi tambem a essencia do 
trabalho de Tony Garnier, entre OS utopistas do seculo XIX, que projetou uma hipotetica 
cidade industrial ate o nivel de detalhes executivos que anteciparam sistemas construtivos 
pre-fabricados voltados a habitas;ao em massa, desenvolvidos sob a egide da arquitetura 
moderna. 

Existe, nesses termos, uma funcionalidade no quadrante inferior esquerdo do 
diagrama de Stokes ( op.cit.) que, pela primeira vez, enquadra um tipo de exercicio 
investigativo peculiar do projeto de arquitetura em um sistema formal de analise cientifica. 
Mas ao reconhecimento dessa existencia corresponde tambem um alerta sobre suas 
perspectivas e riscos. Esse tipo de exercicio criativo, quando nao apoiado na revisao 
sistematica de conhecimentos objetivos sabre as dimensoes de utilidade social e 
viabilidade tecnica, que tambem compoem 0 ambito de formas;ao e pesquisa em 
arquitetura, envolve um risco simultaneo de alienas;ao e inutilidade, na medida em que 
nao conduza nem a uma amplias;ao do conhecimento fundamental e nem a perspectiva 
de uso. A legitimas;ao da utopia, como exercicio de pesquisa em projeto, se da quando o 
objeto de sua especulas;ao gradualmente se transfere para os demais quadrantes, ampliando 
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a base de conhecimento ou preenchendo uma perspectiva futura de uso, como no caso 
da proposta visionaria de Tony Garnier. Mas o exercicio criativo baseado na livre 
especulas;ao, que se perpetua no quadrante do conhecimento nao-estruturado, tende a 
alienas;ao e a inutilidade. 

Em principia ele poderia ser vis to como um exercicio de critica, pot contrapor
se ao sistema produtivo dominante e, ainda que de forma desestruturada, denunciar suas 
mazelas. Mas a pobreza de sua contribuis;ao, na area de conhecimento de origem, o torna 
alienante tanto em relas;ao ao potencial de resposta objetiva, como em relas;ao a base de 
conhecimento da area. Esta e uma das dimensoes perversas da racionalidade critica 
levada ao extremo em areas de conteudo material, como a arquitetura e urbanismo, quando 
ao negar a legitimidade do conjunto de seus instrumentos operativos anula sua capacidade 
objetiva de resposta publica e social. 

A expectativa social de resposta, para profissionais formados em uma area 
radicada na materialidade dos sistemas, sem negar a importancia da dimensao critica em 
sua formas;ao, e mais que a critica ou exerdcio da utopia como tal. Existe uma necessidade 
objetiva de contribuis;ao espedfica no ambito de politicas e as;oes de interesse publico, 
para a qual a sociedade espera respostas uteis e utilizaveis da parte dos profissionais 
formados na universidade publica por ela mantida. Essa resposta certamente nao se 
articula apenas diretamente no ambito do Estado e de suas as;oes, mas no complexo de 
funs;oes e instrumentos que compoem a esfera mais ampla do interesse publico no processo 
de desenvolvimento. 

Func;:6es publicas do sistema produtivo privado 

Em um pais como o Brasil, no qual o stado historicamente desempenha papel 
central no processo produtivo, e dificil falar em sistema produtivo privado como conceito 
distinto do processo mais amplo. No entanto, para fins de analise, e possivel considerar 
como pertencentes a esse dominio espedfico os instrumentos que tern por finalidade 
predpua articular as relas;oes entre agentes privados entre si e entre estes e o Estado, em 
contexto de razoavel simetria, quando o Estado abre mao de suas prerrogativas 
intervencionistas e posiciona-se como agente indutor ou indicativa. No Brasil esta e uma 
figura institucional relativamente nova, que advem do principia do 'planejamento 
indicativa', estabelecido pela Constituis;ao de 1988 como forma possivel de participas;ao 
do Estado no planejamento da atividade economica. 

Ate entao OS profissionais de diferentes areas setonals envolvidos no 
planejamento de politicas publicas contavam com um esquema executivo baseado no 
controle de fundos publicos setoriais, cuja liberas;ao era condicionada a conformidade 
dos agentes executores em relas;ao ao arcabous;o regulador setorial. Assim era nas politicas 
setoriais urbanas de habitas;ao, saneamento e transporte publico, e na maioria dos casos 
em que a materializas;ao da politica se operava por meio de uma multiplicidade de agentes 
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estatais, paraestatais ou privados dependentes do fundo publico para seu financiamento, 
como a holding Telebnis e suas "teles" subsidiarias nos estados, ou da Eletrobras e as 
concessionarias estaduais de energia. A configura<;ao esquematica mais comum da politica 
publica, naquele contexto, era a de uma entidade estatal da administra<;ao indireta que 
centralizava o processo executive, articulada a um 6rgao governamental investido de 
competencia planejadora - muitas vezes delegada a entidade executora lider, melhor 
aparelhada tecnicamente - e a um fundo paraestatal dedicado. Naquele contexto o 
planejamento era essencialmente impositivo, pois os diversos agentes executores 
vinculados as esferas estadual ou municipal, avidos pot acesso aos recursos de 
Bnanciamento controlados pelo esquema central, nao tinham outra op<;ao senao enquadrar
se aos pianos do sistema nacional. 

Diferentemente do que algumas analises mais genericas sobre a infra-estrutura 
publica sup6em, a opera<;ao desses pianos nacionais quase nunca se valeu de expedientes 
legais ou normativos que ferissem frontalmente competencias dos estados ou dos 
municipios. No caso do Sistema Financeiro do Saneamento, por exemplo, as outorgas de 
concess6es a companhias estaduais que integravam o Planasa\ somente se realizavam a 
partir de leis municipais passadas nas respectivas camaras. 0 indutor de conformidade 
dos agentes aos ditames da politica setorial era o acesso ao fundo publico e nao o 
autoritarismo intrinseco ao processo politico da epoca. A distin<;ao e importante nao 
para minimizar as muitas distor<;6es do sistema de planejamento setorial centralizado, 
mas para sublinhar a importancia da profunda mudan<;a metodol6gica trazida pelo principia 
do planejamento indicativa consagrado na Constitui<;ao de 1988. 

Esse principia, combinado a uma drastica redu<;ao na capacidade de investimento 
estatal que se verificava desde inicio da decada de 1980, faz com que o esquema tipico 
de planejamento e execu<;ao das politicas publicas, baseado no tripe empresa estatal 
lider, fundo de financiamento e agentes executores vinculados as esferas subnacionais 
do Estado caia pot terra. E nesse contexto que emergem rela<;6es mais simetricas entre 
agentes estatais e privados, referidas no inicio desta se<;ao, e delas derivam novos 
instrumentos de planejamento e controle normative, no dominio do sistema produtivo 
privado, ainda que com papel determinante para a execu<;ao das politicas publicas. 

Entre esses novos instrumentos, tipicos de um processo hibrido de gestao publica 
e privada, destacam-se: (i) a fun<;ao avalia<;ao, entendida em toda a sua complexidade 
como elemento de articula<;ao entre a eficacia social e a eficiencia operativa das politicas 
publicas e dos programas e a<;6es a elas articulados; (ii) os sistemas integrados de 
normaliza<;ao e qualidade de cadeias produtivas, articulados com o SNMQJ4 no ambito 

3 Plano Nacional de Saneamento Basico, operado pela Carteira de Operac;:oes de Saneamcnto 

- COSAN do Banco Nacional da Habitac;:ao (BNH) , que entre 1972 e 1986 mobili:wu o maior volume de recursos 
destinados a obras de saneamento em toda a hist6ria do pais, responsavel por uma expansao de cobertura 

- em nivel nacional 

- sem preccdentcs c jamais igualada posteriormente. 
4 SNMQI - Sistema acional de Metrologia e Q ualidacle Industrial. 
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dos respectivos PBQP5
; (iii) os fundos setoriais de pesquisa e desenvolvimento, articulados 

e operados pelo Sistema Nacional de Ciencia e Tecnologia em diferentes areas de pesquisa 
aplicada de interesse ao desenvolvimento nacional. 

A funs:ao avalia<;:ao, associada ao planejamento e execus:ao dos pianos plurianuais 
de investimentos, no Brasil estabelecidos pela Constituis:ao de 1988, muito mais do que 
urna exigencia legal, para controle publico e responsabilizas:ao da as:ao governamental, e 
elemento central de urna reforma gerencial do stado, nao necessariamente de corte 
privado. Os instrumentos e procedimentos para exerdcio dessa fun<;:ao se valem da 
experiencia gerencial privada e sao compativeis suas praticas de planejamento e controle. 
Nao poderia set diferente, pois se urn dos pressupostos da nova organizas:ao executiva 
das politicas publicas e a possibilidade de delegas:ao de as:oes especificas a agentes 
executoteS ptivados, e fundamental que OS sistemas de avaliayaO e controle da politica 
publica em seu todo e das as:oes espedficas empreendidas por distintos agentes, sejam 
compativeis entre si. 0 que confere fors:a politica e legitimidade publica a funs:ao 
avaliadora - e, nessa medida, enorme potencialidade a processos avans:ados de interas:ao 
entre gestores publicos e pesquisa aplicada - sao suas formalizas:ao e sistematizas:ao no 
ambito do planejamento e gestao das politicas (Silva 2001). 

0 conceito amplo de formalizas:ao transcende a obriga<;:ao legal de uma 
determinada a<;:ao passar pot urn processo de avalias:ao normalizado. Como requisito de 
eficacia a propria funs:ao avaliadora, a formalizas:ao corresponde ao grau em que aquela 
funs:ao avaliadora e absorvida no cotidiano da as:ao publica, como instrumento de corres:ao 
de rumo das as:oes em curso e revisao de premissas das as:oes planejadas. A sistematizas:ao, 
pot outro lado, corresponde a articulas:ao entre diferentes momentos da avalias:ao ao 
longo do tempo. Para saber se urna dada linha de as:ao tecnica e gerencial mostra-se 
eficaz em relas:ao aos objetivos da politica publica em que se insere, e preciso ter claro 
quais eram as condis:oes iniciais da area objeto de intervens:ao antes que ela ocorresse, 
para isso articulando-se urn diagnostico com base nos mesmos indicadores que medirao 
sua eficacia no processo. E para medir os resultados finais da as:ao, com vistas a rever 
premissas e procedimentos no planejamento de uma proxima, e preciso que essa avalias:ao 
final seja relacionada a urn referencial de desempenho compativel com os indicadores de 
diagnostico e de monitoramento do processo enquanto a as:ao tinha curso. Em resumo, a 
funs:ao avaliadora de eficacia publica de urna politica e dos programas e as:oes que a 
compoem, depende de urna articulas:ao refinada entre diagnostico, monitoramento e 
avalias:ao final para a qual e imprescindivel, em cada segmento das politicas publicas, o 
concurso de conhecimento gerado em pesquisa aplicada nas respectivas areas. 

Sem essa transferencia de conhecimento socialmente util da universidade e das 
institui<;:oes publicas de pesquisa para as esferas de planejamento, execus:ao e avalias:ao 
das politicas nao se fecham os ciclos de formalizas:ao e sistematizas:ao do controle publico, 
com vistas a urna gestao eficiente no uso dos recursos e efi.caz nos seus resultados finais. 

5 PBQP - Programa Rrasileiro de Qualidade e Produtividadc. 
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Essa transferencia, da forma como descrita, corresponde essencialmente ao interesse 
publico identificado com a eficacia final da politica, e nao ao interesse privado de cada 
agente executor isolado. 

No que respeita os sistemas integrados de normaliza<;ao e qualidade de cadeias 
produtivas, a contribui<;ao do conhecimento produzido na universidade tambem 
corresponde a uma demanda de interesse publico. A parte o processo de desenvolvimento, 
inova<;ao e transferencia que possa ter lugar na coopera<;ao direta com segmentos 
produtivos, com ou sem apoio de agencias oficiais de fomento, existe um tipo de intera<;ao 
·entre conhecimento e cadeia produtiva que se da no plano mais geral da inser<;ao 
estrategica do conjunto em rela<;ao ao processo de desenvolvimento, e esta intera<;ao 
transcende o interesse espedfico de cada segmento. 

Os sistemas de normaliza<;ao e gestao da qualidade, coordenados nas areas 
governamentais de planejamento e de politica industrial, em articula<;ao com o sistema 
de ciencia e tecnologia, coordenam - em diferentes niveis de profundidade, conforme o 
segmento- a forma<;ao de cadeias produtivas articuladas em torno de objetivos comuns. 
Os processes de normaliza<;ao e gestao da qualidade contemplam a implanta<;ao gradativa 
de normas setoriais e c6digos de pratica baseados nas series de normas IS06 9000 e 
14000, que tratam, respectivamente, da gestao da qualidade propriamente dita e da 
qualidade ambiental. 

Vistos de forma isolada, esses sistemas normativos e respectivos processes de 
certifica<;ao tem uma conota<;ao nitida de instrumentos de interesse privado, dado que 
voltados a circula<;ao de bens e servi<;os no comercio internacional. Em seu conjunto, no 
entanto, envolvem dimensoes de interesse publico nao s6 pela amplia<;ao do 
desenvolvimento economico que promovem, mas pelo conteudo intrinseco dos objetos 
de conformidade. A serie ISO 9000 trata do sistema de gestao da qualidade, que amarra 
atributos dos bens e servi<;os simultaneamente a seu desempenho final e a seu processo 
produtivo. Essa amarra<;ao tem por base 16gica a admissao de que ao observar determinadas 
condi<;oes operativas ao longo da linha de produ<;ao, a qualidade final do produto - ou 
servi<;o - tende a corresponder a um padrao desejado de desempenho. Uma vez 
certificadas essas condi<;oes de processo, algumas opera<;oes de teste de recebimento 
final podem ser dispensadas, conferindo racionalidade e eficacia ao processo de controle 
de qualidade no seu todo. 

Sao muitos os objetos de interesse publico e social intrinseco em uma sistematica 
como a da certifica<;ao da qualidade. Destaca-se, entre eles, a exigencia de capacita<;ao 
profissional da mao- de-obra envolvida. Esta afeta nao s6 o processo espedfico objeto 
da certifica<;ao, mas grau de conhecimento do trabalhador, que a ele se incorpora. Sem 
falsas expectativas em rela<;ao ao carater social do sistema normative como tal, e inegavel 
que o con junto dos procedimentos estabelecidos em um setor como base de conformidade 
apresente um grande potencial de interesse social, caso o aporte de conhecimento tecnico 

6 ISO- International Organization for Standardization. 

118 



de areas comprometidas com esse interesse seja suficiente para formular com clareza 
suas demandas. Em urn forum normative nao ha espac;:o para demandas que nao 
decodificadas em padroes e procedimentos pertinentes aos processes debatidos, e nessa 
decodificac;:ao reside o papel do conhecimento tecnico posto a servic;:o da emancipac;:ao. 
Evidentemente nao e no ambito de urn sistema de gestao da qualidade que se vao proceder 
a reformas estruturais de fundo em relac;:ao a desigualdade e a alienac;:ao, mas a falta de 
interlocuc;:ao competente com os que poderiam representar interesses dos grupos sociais 
mais vulneraveis, e responsavel pela omissao de componentes que poderiam ao mitigar 
essa vulnerabilidade. Nao se trata apenas de aparelhar tecnicamente alguns grupos 
militantes, que como regra nao participam do desenvolvimento dos trabalhos normativos, 
mas de estabelecer canais e processes estaveis de extensao do conhecimento tecnico as 
instancias coordenadoras na esfera estatal, esta sim investida de competencia formal 
para intervir no processo normative mais amplo. 

E importante ressaltar que tern havido uma contribuic;:ao relevante do 
conhecimento tecnologico gerado na universidade em relac;:ao ao merito dos processes 
de normalizac;:ao e qualidade. A omissao relativa a materias de peculiar interesse social 
ou ambiental, nos requisites de qualidade, nao e urn problema dos profissionais e 
pesquisadores encarregados de trabalhar o conteudo material do proy sso. Ela se origina 
na fragmentac;:ao do conhecimento desde a propria universidade,-o'nde as correntes de 
racionalidade critica e tecnologica nao se articulam entre si. Nao se trata de urn problema 
formal de articulac;:ao entre as areas de conhecimento estabelecidas, mas da criac;:ao de 
espac;:os de pesquisa transdisciplinar, organizados em torno dos objetos de interesse publico 
da forma como se apresentam no mundo real. 

De maneira analoga, existe urn interesse publico intrinseco no conteudo das 
normas de qualidade ambiental baseadas na serie ISO 14000. Neste caso, a falta de 
interlocuc;:ao se deve mais a urna desconexao institucional na esfera das politicas setoriais 
e ambientais, entre si, do que a falta de canais de transferencia e extensao do conhecimento. 
Ha foruns publicos de debate e decisao de politica ambiental tanto na esfera federal 
como em varios estados e municipios brasileiros, que contam com participac;:ao ativa da 
universidade. 0 problema esta em que muitas vezes o objetivo ambiental, que cotta 
horizontalmente tanto areas do conhecimento como 0 ordenamento institucional da ac;:ao 
publica, e apenas expresso com clareza na norma ambiental em si mesma, sem capilaridade 
nos varios segmentos normativos com que deveria interagir. 

Nao obstante, ha processes especificos de interac;:oes, com razoavel grau de 
capilaridade, que sao animadoras quanto a perspectivas futuras. No ambito do PBQP
H7, coordenado na area federal de politica urbana, varios projetos e ac;:oes tern contado 
com contribuic;:oes multidisciplinares da universidade. Urn exemplo e a incotporac;:ao do 
baixo consumo de agua entre OS requisites de desempenho de sistemas prediais, 

7 PBQ P-II - Programa Brasileiro de Q ualidade e Proclutividadc do H abitat, que inclui sistemas constmtivos, componcntes c 
instalac;:ocs de interesse cia habitac;:ao e cia infra-estmtura urbana concxa. 
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abrangendo todo o corpo de normas e c6digos de pratica da area, com base em urna 
intera<;ao sistematica entre tecnicos da administra<;ao e docentes e pesquisadores da area 
de constru<;ao civil da USP. Neste caso houve nao s6 a articulas:ao administra<;ao publica/ 

universidade, como urn processo de articula<;ao induzida pela universidade, com base na 

16gica do conhecimento, entre 6rgaos da administra<;ao. A capilaridade de questoes de 

interesse da conservas:ao da agua no ambito de urn segmento setorial foi possivel por 

meio da aprox.ima<;ao com urn programa federal tambem apoiado em cooperas:ao tecnica 

com a USP- o Programa Nacional de Combate ao Desperdicio de Agua- envolvendo as 

,areas de constru<;ao civil e arquitetura e urbanismo. Essa mens:ao e importante nesta 

analise nao tanto pelos resultados espedficos da experiencia relatada, mas para apontar 

para o potencial de transferencia e extensao do conhecimento em bases mais amplas que 

o de cada nicho disciplinar de origem. 

Nessa linha de raciocinio, programas de pesquisa organizados no ambito dos 

fundos setoriais, por corresponderem a urna demanda voltada a objetos e nao a urna 

estrutura rigida de areas academicas, apresentam urn potencial importante para a 

transferencia de conhecimento transdisciplinar. Experiencia recente de rede de pesquisa 

apoiada pelo fundo setorial CT-Hidro (recursos hidricos) da qual participaram 

pesquisadores de tres departamentos da USP e dais da UFMG8, resultou na proposta de 

sistemas de apoio a decisao e modelos de gestao de politicas integradas de drenagem 

urbana, abastecimento de agua e esgotamento sanitaria em vias de transferencia para 

implanta<;ao por parte da ANA9
• 

Mais uma vez, o interesse dessa experiencia para este artigo prende-se mais 

as dimensoes inovadoras de transferencia e extensao do conhecimento e de seu papel 

na reorganizas:ao de areas do que a seus resultados espedficos. 0 conceito de gestao 

integrada, que mobilizou a organizas:ao da rede de pesquisa e o desenvolvimento do 

projeto no ambito do fundo setorial em conexao com a Agencia Nacional de Aguas, 

desde sua defini<;ao extrapola os dominios metodol6gicos e as referencias disciplinares 

especificas das areas de conhecimento que envolve. Por isso mesmo e de dificil 

execus:ao e enfrenta enormes dificuldades concretas de opera<;ao no ambito das 

politicas publicas. Por outro lado, corresponde conceitualmente a unica forma possivel 

8 lnstnunentos de gest."io integrnda da :\gua em :\reas w:banas. Subsidies ao Programa acional de Despoluis;ao das Bacias 
Hidrogcificas e estudo explorat6rio de um programa nacional de apoio a gesmo integrnda. Convenio FINEP CI~F-TIDRO 
23.01 .0547.00. A rede envolveu, da parte da USl~ pesquisadores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (Dep. de Tecnologia 
da i\rquitetura) e Escola Politecnica (Dep. de Engenharia Hidr:\ulica e Sanit:\ria, Dep. de Engenharia de construs;ao Civil), 
coordenados pelo ucleo de Pesquisa em lnformas;5cs Urbanas da Pr6-Reitori.'1 de Pesquisa, e da parte da UF riG, pesquisadores 
da Faculdade de Engenharia (Dep. de Engenharia 1-Iidr:\ulica e Recw:sos I-lidricos, Dep. de Engen haria Sanit~itia e J\rnbiental). 

9 ANA - 1\gcncia acional de Aguas. 
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de gestao de bacias na estrutura do SINGRH10, organizado sobre urn reconhecimento 

explicito de que a gestao da agua depende de urn sistema articulado e diversificado 

de instrumentos, que variam desde uso e ocupac;ao do solo ate monitoramento de 

qualidade da agua, passando por uma complexa articulac;ao de usos conflitantes da 

agua, que corta horizontalmente multiplos campos do conhecimento e diferentes 

instancias setoriais da administrac;ao publica. 

Essa dimensao horizontal e pragmatica do conhecimento, inserida em urn sistema 

de gestao de inegavel interesse publico como SIN GRH, se faz por meio de urn sub sistema 

de apoio a pesquisa frequentemente criticado por suposta subordinac;ao a prioridades do 

sistema produtivo privado. 0 instituto do fundo setorial, em sua concepc;ao, tern mesmo 

uma conexao com formas de organizac;ao da produc;ao privada, pois deve apoiar o 

desenvolvimento experimental e a inovac;ao tecnologica em areas de parceria entre OS 

setores publico e privado. 

A conexao entre publico e privado tambem esta presente nos dois outros sistemas 

discutidos nesta sec;ao, da avaliac;ao gerencial e da normalizac;ao e gestao da qualidade. 

Em si mesma a conexao nao diminui o interesse publico das politicas, dos programas e 

das ac;oes que esses sistemas organizam e, menos ainda, sua dimensao estrategica na 

articulac;ao entre conhecimento e progresso social. Por isso o subtitulo dado a esta sec;ao 

"func;oes publicas do sistema produtivo privado", no sentido de incluir o instrumental de 

gerenciamento e controle originalmente voltado ao sistema produtivo privado, hoje 

aplicado na execuc;ao das func;oes publicas. 

Conclusoes 

0 conhecimento socialmente util, mesmo nas areas de pesquisa voltadas 

predominantemente ao uso, nao precisa ser necessariamente produzido para fins sociais 

imediatos. Nao existe uma pesquisa de interesse social distinta das demais. Analise recente 

sobre as perspectivas de uma politica de saneamento voltada a inclusao social (Silva 

2005) mostra que o carater socialmente inclusivo de uma tecnologia depende do quanto 

OS ganhos em desenvolvimento e inovac;ao sejam dirigidos a eficacia social da poJitica 

que ap6ia. Nao se traduz, necessariamente, na concentrac;ao de esforc;os de pesquisa e 

desenvolvimento pre-direcionados ao preenchimento de necessidades da demanda de 

interesse social. 

0 problema da transferencia e da extensao do conhecimento para sua utilizac;ao 

social esta mais na forma como combinar saberes produzidos a partir de uma organizac;ao 

10 Sit G RH - Sistema Nacional de Gcrcnciamcnto de Recursos Hidricos. 
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de areas que nao corresponde a forma COffiO OS problemas concretOS Se apresentam no 

mundo real. Existe urna grande clificuldade na migrac;ao de conhecimento entre areas, e 

as formas aceitas de disseminac;ao do conhecimento cientifico e tecnol6gico nao 

contribuem para climinui-la. 0 pesquisador de urna area clisciplinar que publica urn artigo 
em peri6clico especializado submete o produto de sua pesquisa a sua comunidade, formada 
pot pares. Mas isso nao completa o ciclo de transferencia e extensao socialmente util, 
pois o debate do conhecimento entre pares nao implica necessariamente essa derivac;ao 
pragmatica. Discutindo a relac;ao entre produc;ao cientifica e opiniao publica, Habermas 
(1970c) mostra que sob a organizac;ao dos peri6dicos cientificos especializados, a 

' comunicac;ao interareas pode-se resumir apenas aos conteudos de materias de clivulgac;ao, 
sem que se explore as potencialidades de urna interac;ao mais profunda. 

''A revista que se destina a recensoes representa apenas o primeiro passo de urn 
processo de traduc;ao, que sujeita a urna elaborac;ao ulterior o material bruto da informac;ao 
original. Uma serie de revistas presta-se ao mesmo objetivo de urna comunicac;ao entre 
cientistas das cliversas clisciplinas, que precisam de urn interprete para poderem utilizar 
no seu proprio trabalho as mais importantes informac;oes de clisciplinas limitrofes. Quanto 
mais a investigac;ao se especializa, tanto maiores sao as clistancias que urna informac;ao 
importante deve superar para poder entrar no trabalho de urn outro especialista: os fisicos 
informam-se no Time Magazine sobre os novos desenvolvimentos da tecnica e da quimica." 
(Habermas 1970c: 124-25). 

E falho o sistema de comunicac;ao cientifica quando limitado aos dominios 
clisciplinares de origem da pesquisa, pois nao explora os potenciais de cooperac;ao e 
interac;ao entre cliferentes dominios. E clificil que dois pesquisadores quaisquer, advindos 
de areas cliferentes entre si, troquem ideias sobre conceitos espedficos de suas respectivas 
areas sem urna decoclificac;ao previa. De certa maneira, a revista de clivulgac;ao no exemplo 
de Habermas (op.cit.) faz urn papel de decoclificac;ao. No entanto, a decoclificac;ao para o 
publico em geral exige que a materia seja tratada em urn nivel de complexidade conceitual 
muito mais baixo que no caso do entenclimento entre dois pesquisadores de areas clistintas. 
Estes, embora formados com base em metodos e objetos peculiares a suas areas, dominam 
urn substrata comurn de pensamento 16gico e de pratica academica que abre caminho 
para urna troca em nivel suficiente para a formac;ao de espac;os transclisciplinares de 
pesquisa, no conceito abordado pot Fuchs (2004) para a reorganizac;ao do conhecimento. 

A formac;ao de espac;os institucionais e academicos para uma pesquisa 
transclisciplinar deve corresponder, em sua concepc;ao, a urn desenho cliversificado e rico 
de conexoes entre areas de conhecimentos e entre estas e as entidades que planejam, 
operam e avaliam as politicas publicas. A extensao universitaria tern urn papel central na 
organizac;ao desses espac;os, necessariamente flexiveis quanto as formas de cooperac;ao 
que se possam estabelecer entre a .instituic;ao universitaria e as instancias executivas 
responsaveis pelo conjunto da ac;ao publica demandante de conhecimento. 

E irrelevante, na formac;ao desse espac;o institucional, a natureza juriclica dos 
contratos e os proceclimentos administrativos aplicaveis a gestao de projetos espedficos. 
E les podem envolver entidades de direito publico ou privado, indistintamente, se 
observado 0 carater publico e socialmente transformador dos conteudos produzidos, 
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transferidos e disseminados a partir da pratica academica. No complexo estatal que abriga 
a execU<;:ao das politicas publicas coexistem 6rgaos e entidades da administrac,:ao direta e 
indireta, e entre as Ultimas varias de direito privado, sem que essa condic,:ao seja em si 
mesma definidora do car:iter publico e da utilidade social intrinseca a elas. Sao indiscutiveis 
o car:iter publico e a utilidade social de pessoas de direito privado como a Embrapa e a 
Petro bras, para ficar em dois exemplos emblematicos e bern conhecidos em nivel nacional, 
enquanto sao bastante duvidosas a legitimidade e a funcionalidade publica de alguns 
6rgaos da administrac,:ao direta, nascidos e criados no seio do patrimonialismo que desde 
sempre se alimentou do saqueio do Estado. 

A universidade tern sua riqueza na diversidade de metodos e objetos com que 
trabalha. Respeitar a diversidade e fundamental para sua sobrevivencia e para a ampliac,:ao 
de suas perspectivas de utilidade social, na relac,:ao com o Estado e com as politicas 
publicas para as quais pode direta ou indiretamente contribuir. Nao pode haver hegemonia 
de pensamento unico. A universidade nao pode ser dominada nem pela tecnologia 
autoritaria que em nome da eficiencia sufoca a critica, nem pela critica militante que 
sufoca quaisquer formas de transferencia - e em Ultima analise de materializac,:ao da 
func,:ao social do conhecimento - que nao referidas nos canones de uma pureza cientifica 
idealizada, anacronica em relac,:ao as necessidades objetivas da sociedade que a sustenta. 
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PROFESSOR 
. ALF EDO BOSI 
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Sandra Lencioni - Professor Bosi, hoje em dia £alamos de cultura com multiplos 
sentidos e em varios foros de diferentes naturezas. Embora isso nao tenha criado 
empecilhos para discutirmos a cultura, por que esse termo e tao polissemico? 
Seria possivel pensarmos numa defini~ao de cultura? 

Alfredo Bosi- Uma definis:ao da cultura hoje em clia se tornou particularmente clificil, 
porque a cultura pode set estudada de varios pontos de vista e precisariamos escolher 
urna perspectiva para poder defini-la. 

Como professor de lingua portuguesa e pessoa que sempre se declicou ao estudo do que 
se chama de Hurnanidades, eu gostaria de remontar ao primeiro significado da palavra 
cultura na traclis:ao romana. A palavra cultura e latina e sua origem e o verbo colo. Colo 
significava, na lingua romana mais antiga, "eu cultivo"; particularmente, "eu cultivo 
solo". A primeira aceps:ao de colo estava ligada ao mundo agrario, como foi Roma antes 
de se transformar naquele imperio urbano que n6s conhecemos. Os romanos comes:aram 
efetivamente pela agricultura. A palavra agricultura cliz muito: "cultura do campo". 

Inicialmente, a palavra cultura, por ser urn derivado de colo, significava, rigorosamente, 
"aquilo que deve ser cultivado". Era urn modo verbal que tinha sempre alguma relas:ao 
com 0 futuro; tanto que a propria palavra tern essa terminas:ao -ura, que e urna desinencia 
de futuro, daquilo que vai acontecer, da aventura. As palavras terminadas em - uro e -ura 

sao formas verbais que inclicam projeto, inclicam algo que vai acontecer. E ntao a cultura 
seria, basicamente, o campo que ia ser arado, na perspectiva de quem vai trabalhar a 
terra. 

Esse significado material da palavra, relacionado com a sociedade agraria, durou seculos; 
ate que os romanos conquistaram a Grecia e foram em parte helenizados. N 6s sabemos a 
extrema importancia da cultura grega, da arte e da filosofia grega para o desenvolvimento 
da cultura romana. E os gregos tinham ja urna palavra para o desenvolvimento hurnano, 
que era paideia .. 

Paideia significava o conjunto de conhecimentos que se devia transmitir as crians:as -
paid6s (crians:a e paid6s) - dai Pedagogia, que e a maneira de levar a crians:a ao 
conhecimento. Dessa raiz e que se criou paideia, que por volta do primeiro seculo antes 
de Cristo, o momento forte da helenizas:ao de Roma, passou para o Imperio Romano e 
carecia de urna tradus:ao em latim. Os romanos sabiam o que era paideia, pois os seus 
pedagogos eram escravos gregos que iam para a Italia; alguns contratados e outros como 
escravos deveriam trabalhar para os seus donos e tinham a funs:ao de ensinar grego e 
ret6rica para os meninos das familias patricias. 

Nessa altura, a Grecia tambem exercia a funs:ao de "emprestar" palavras; comes:ava-se a 
usar palavras gregas freqiientemente entre os romanos. S6 que, por outro lado, o 
nacionalismo romano tambem exigia que se traduzissem os termos gregos. E qual era o 
paralelo que eles pocliam fazer? Os romanos nao tinham nenhurn termo que significasse 
"conjunto de conhecimentos que deveriam ser transmitidos a crians:a". 
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Mas, conhecendo a palavra paideia e nao querendo usa-la porque era urna palavra 
estrangeira, passaram a traduzi-la por cultura. A palavra cultura passou do significado 
puramente material que tinha em rela<;ao a vida agraria para urn significado intelectual, 
moral, que significa conjunto de ideias e valores. 

E e tardio isso, so a partir do primeiro seculo e que se encontram exemplos da palavra 
nessa acep<;ao; sea gente for aos dicionarios de latim compilados depois da epoca imperial, 
encontramos cultura sempre definida em primeiro lugar como o amanho do solo, o trabalho 
sabre o solo, ligado sempre ao verba colo e seus derivados, por exemplo: in-cola 
aquele que mora nurn certo lugar; inquilino - aquele que mora nurn lugar que nao e seu; 
colonia -lugar para onde se deslocam trabalhadores que vao arar em outras terras. Culto 
vern do partidpio passado de colo (colo e o verba, que tern urn partidpio passado: 
cultus), e aquila que ja foi trabalhado. Depois, passou a ter um significado espiritual
religioso. Alias, entre parenteses, nos nao sabemos se o significado religiose foi anterior 
ou posterior ao significado material. Agora, cultura certamente sabemos que passou de 
urn significado material para urn significado ideal e intelectual. 

Essas observa<;oes que estou fazendo, etimologicas, poderao nos servir como urn fio em 
nosso discurso, porque ambos os significados sobreviveram nas linguas modernas. 
Podemos falar na cultura do arroz, na cultura da soja, na cultura do trigo, entendemos 
muito bern que e urna terra cultivada; falamos em cultivo (palavra tambem derivada de 
colo) e mais ainda, com freqiiencia, usamos a palavra cultura na acep<;ao ideal, que e 
muito rica, porque traz dentro de si, na forma verbal terminada em -ura, a ideia de futuro, 
de projeto. 

Se tivessemos que definir a palavra a partir dessas considera<;oes, teriamos urna riqueza 
de possibilidades, porque a cultura, pensada como um conjunto de ideias, valores e 
conhecimentos, traz dentro de si, em primeiro lugar, a dimensao do passado. Muitos 
conhecimentos foram herdados de outras gera<_roes, nao estamos come<_rando do zero, 
muito pelo contrario, cada ano que passa acurnula mais conhecimento. Cada vez mais a 
dimensao curnulativa, a dimensao de passado, se impoe. E extraordinario como a nossa 
memoria tern que ficar cada vez mais eruiquecida, porque 0 tempo passa e a memoria 
cresce proporcionalmente. 

Sem duvida nenhuma, a primeira ideia que temos quando £alamos em cultura e a de 
transmissao de conhecimentos e valores de urna gera<_rao para outra, de uma institui<;ao 
para outra, de um pais para outro; subsiste sempre a ideia de algo que ja foi estabelecido 
em urn passado -que pode ser urn passado proximo ou urn passado remota. Evidentemente, 
nossa cultura tecnologica tern proximidade com a Revolu<_rao Industrial e com tudo o que 
veio depois, ao passo que a cultura hurnanistica deve remontar aos gregos e aos romanos, 
ha 2.000 ou 3.000 anos atras. Nao importa: seja urn passado recente, seculos XIX e XX, 
seja urn passado remota (antes de Cristo, ou epocas arcaicas), sempre a palavra cultura 
carrega dentro de si a ideia de transmissao de ideias e valores. 

Mas, voltando a etimologia, cada vez mais nos preocupamos com a outra dimensao, que 
e a dimensao do prqjeto. Nao basta que nos herdemos do passado todas essas riquezas, e 
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preciso que continuemos aprofundando certos veios; se a cultura esta sempre in progress, 
ela esta sempre em fase de desvios, ela nao e alga estabelecido para sempre. So as culturas 
em decadencia e que fixam, congelam, tal como a cultura bizantina, que, dizem, durante 
mil anos repetiu as formulas do Imperio Romano do Oriente; ou a cultura chinesa, antes 
de a China entrar em cantata com o mundo ocidental, tambem codificou formas, 
comportamentos; a japonesa tambem. 

No mundo contemporaneo, ao contrario, cada vez menos nos atemos a fixidez das formulas 
e cada vez mais (como a cultura e um complexo de conhecimentos cientificos, tecnicos 
~tc., e nao so historicos) nos preocupamos em criar prqjetos de cultura; e cada vez mais, 
alem desta criac;:ao, os nossos ideais democraticos exigem uma socializa;ao do conhecimento. 
Nao so cavar na materia em si da cultura, mas tambem estende-la na linha da comunicac;:ao, 
na linha da socializac;:ao; e fazer com que este bern seja repartido, distribuido, da maneira 
mais justa e mais ampla possivel, o que e proprio da sociedade democratica. 

Sandra Lencioni - Da mesma maneira que a cultura esta sempre in progress, ou 
seja, nao se constituindo em algo estabelecido, estaria, igualmente, in progress a 
compreensao politica do que vern a ser a cultura? 

Alfredo Bosi - A dimensao da democratizac;:ao, a dimensao propriamente social, hoje me 
parece que esta muito vinculada a propria ideia de cultura. Tanto e verdade que ouvimos 
expressoes do tipo: "cultura de cidadania", "cultura ecologica", como se cultura fosse 
nao s6 uma somatoria de conhecimentos, uma enciclopedia, mas tambem um comportamento 
publico. Ouvimos dizer: "ja temos uma cultura ecologica, vejo que as pessoas nao estao 
mais jogando papelzinho de bala no chao". 0 que e is so? E uma forma de cultura ecol6gica. 
Ou entao: "vejam, as pessoas estao indo muito ao Procon, elas estao reclamando os seus 
direitos"; esta havendo uma cultura da cidadania. Acho que essas expressoes estao ligadas 
a uma concepc;:ao democratizante da palavra cultura, que nao existia ha algum tempo 
atras. E um progresso. Quer dizer que cultura hoje significa nao so conhecimento, mas 
valor. Significa nao so soma de informac;:oes, mas atitudes publicas, o que enriquece 
extraordinariamente a palavra e mostra um progresso. 

Se n6s sairmos do campo das Humanidades em geral, campo no qual eu me situo como 
professor de Letras, e se formos bater a porta da Antropologia, que e a ciencia que, par 
excelencia, estuda as culturas, vemos que a palavra passou a ter um significado ligado a 
modos de ser das etnias. Na Antropologia, sobretudo a partir de Franz Boas, no comec;:o do 
seculo XX, cultura foi substituindo com grande vantagem a palavra ra;a. Sabe-se o quanta 
a palavra rac;:a sofreu um usa negativo, sobretudo no seculo XIX, mas tambem no seculo 
XX. Esta ai o nazismo para ilustrar a tragedia da ideia de rac;:a. E os antropologos passaram 
a evitar a palavra rac;:a, verificando a sua impropriedade; mas eles precisavam de um 
termo que ultrapassasse as caracteristicas fisicas das populac;:oes - cor de pele, forma de 
cabelo etc., que eram pr6prias da Antropometria antiga, e uma palavra que abrangesse os 
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mores, a lingua, a religiao, os comportamentos variados. E a palavra cultura entrou como 
urna luva, porque ela ja vinha do passado e ja incluia valores e conhecimentos. 

Nesse sentido espedfico, a palavra e usada as vezes como sinonimo de popula<;ao, de 
etnia. A grande vantagem desse significado preciso e a supera<;ao do etnocentrismo, a 
supera<;ao do preconceito de que ha s6 urna perspectiva correta, ideal, capaz de julgar 
todas as outras. Embora o etnocentrismo seja ainda muito forte, quer sob a forma de 
eurocentrismo, quer sob a forma de americanocentrismo e sob outras formas tambem, 
vejo que vern crescendo no contexto universitario e na midia a ideia de que todas as 
culturas merecem a mesma consideras:ao, o mesmo respeito, e que o ideal da chamada 
globaliza<;ao nao e tanto a interdependencia economica (que gera, como se sabe, tantos 
desequihbrios), mas a interdependencia cultural. Hoje temos acesso pela imagem, pelos 
livros e pela midia, a outras culturas, e desenvolveu-se urna cultura da tolerancia, que 
vern a ser tambem urna conquista recente. 

Veja que tenho urna perspectiva otimista, procurando ver como se pode desentranhar da 
palavra cultura valores positivos. Acho isso born, neste tempo em vivemos, tao cheio de 
sombras. Essas sao conquistas da modernidade que nao deveriamos perder e que a 
universidade deve manter. 

Sandra Lencioni- Falando em diversidade de culturas, podemos distingui-las de 
diversas maneiras. Contudo, e necessaria uma profunda compreensao do que 
seja cultura para que as distins;oes elaboradas se constituam em instrumentos 
para a compreensao dessa diversidade. Nesse sentido, como o senhor distinguiria 
as culturas e, em especial, a cultura brasileira? 

Alfredo Bosi - E m urn primeiro momenta, quando estudei em meu livro Dialitica da 
Coloniza;ao as chamadas "culturas brasileiras", isto e, quando me preocupei em desenhar 
urn primeiro mapa, o resultado que obtive foi o de urna triparti<;ao bastante nitida usando 
sempre o plural, culturas brasileiras, porque me pareceu que nao existe urna Unica cultura 
brasileira, como nao existe urna Unica cultura francesa, urna Unica cultura inglesa etc. 
Adotando sempre o plural, me pareceu que se pudesse tra<;ar urn mapa social e destacar 
iniciahnente urna cultura "alta" - que seria a cultura universitaria, a cultura academica, a 
cultura cientifico-hurnanistica (usando OS dois adjetivos), que e 0 saber efetivamente 
transmitido pelas universidades. Dentro de urn sistema institucional, a universidade e o 
lugar da produ<;ao e da reprodu<;ao dessa cultura. 

E clara que seriamos elitistas se nos ativessemos s6 a esse espa<;o. Embora nas sociedades 
modernas a tendencia e alargar esse campo formal e torna-lo acessivel a maior parte da 
popula<;ao, isso nao significa que a cultura universitaria e a linguagem universitaria sejam 
os unicos meios de comunicas:ao de conhecimentos e valores de urna sociedade. Existem 
outras formas. 
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Uma segunda forma que estaria quase do lado oposto, do ponto de vista de classe, de 
recursos, seria a chamada cultura popular, que ja nao e mais o folclore. Folclore e urna 
palavra cunhada pelos romanticos no seculo XIX e significava "a sabedoria do povo"; 
"Folk'' = "Povo" e "Lore" e urn substantive ingles, hoje muito pouco usado, erudito, 
que significa "sabedoria, conhecimento". A palavra foi criada par urn antrop6logo 
chamado Thompson, nos meados do seculo XIX, nao tenho a data precisa. Foi urn 
momenta em que a "Europa das na<_;:oes" se voltou toda para o conhecimento do povo. 
Desejava-se mostrar que o povo tinha urna sabedoria propria, sobretudo o povo do 
campo, e que era necessaria conhecer os seus proverbios, os seus usos, as suas formas 
de,vida e de linguagem. 

Tudo is to estaria quase condenado ao desaparecimento pot causa da Revoluc:;:ao Industrial. 
E ntao os estudiosos, principalmente os amantes de Literatura, de Musica e de Hist6ria, 
comec:;:aram a recolher, como se fossem reliquias, as expressoes populates; quase todos 
OS dicionarios de provetbios, dicionarios de USOS e COStumes datam dessa epoca OU dessa 
epoca em diante. E o folclore passou a ter urn estatuto de ciencia, ligado a sociologia, a 
demografia. Comec:;:aram a se criar museus de folclore em toda Europa. E quando se cria 
urn museu de alguma coisa e porque a gente tern medo que aquela coisa nao seja 
conservada, desaparec:;:a. 

Sandra Lencioni - Poderiamos dizer, entao, que a cultura popular tenda a ser 
residual na sociedade contemporanea? 

Alfredo Bosi - Os poetas comec:;:aram a se inspirar nessa "literatura" oral e de fato a 
pergunta e esta: 0 folclore em estado puro parece ter desaparecido ou no maximo e 
residual? Eu nao diria, drasticamente (e minha hip6tese), que a cultura popular tenha desapareddo. 
A cultura popular e uma realidade ampla. Ela esta refugiada em lugares menos atingidos 
pela Revoluc:;:ao Industrial, mas muitas vezes o migrante a traz para a cidade. No recess a 

do seu lar ele conserva expressoes, sotaques, receitas de comida, esconjuros e superstic:;:oes; 
a fonte reprodutora e a educac:;:ao que, desde crianc:;:a, essas pessoas receberam dos seus 
pais e av6s. Aparentemente, quando a gente ve esscr.s migrantes na rua, trabalhando em 
servic:;:os e fabricas, parece que estao inteiramente integrados na cultura de massa, da 
qual vou falar daqui a pouco, ou na cultura escolar. Mas urn estudo antropol6gico detalhado 
ira verificar que eles trazem em si costumes tradicionais ou, segundo urna perspectiva 
racionalista, "superstic:;:oes". 

Eu me lembro de uma aluna, uma candidata a entrar no curso de Matematica e 
Estatistica aqui da USP, que e urn vestibular muito competitivo, pais poucos alunos 
poderiam ser admitidos logo a Informatica, que exige urn corte mais alto de nota. Essa 
moc:;:a, fllha de imigrantes javaneses, que falam com dificuldade o portugues par causa 
da influencia japonesa em Java, queria fazer o vestibular. E ntao ela guardou urn ramo 
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do Domingo de Ramos (ela foi a missa de Ramos, onde se distribuem e se abenc;:oam 
ramos). Ela o guardou e disse que nesse dia ia coloca-lo em cima do computador, para 
dar sorte. De um ponto de vista racionalista, puramente racionalista, teriamos aqui 
uma "contaminac;:ao" do arcaico, do supersticioso, com o que de mais moderno pode 
haver, a Informatica. Um antrop6logo clitia: ''Aqui temos uma combinac;:ao de culturas". 
Existe a cultura tecnol6gica, e a candidata, para entrar nessa esfera, que e tao 
competitiva, nao se sentia com forc;:as, sozinha. No caso, ela precisou de um objeto 
que fosse carregado de algo sagrado, transcendente, uma "forc;:a" que pudesse ajuda-la. 
A cultura arcaica vive em um campo dessas forc;:as. 

Isso e um exemplo, entre muitissimos. Quando converso com certas colegas de 
antropologia, elas me dizem: ''Aqui na antropologia ha muitos macumbeiros", e eu rio, 
mas elas talvez falem a verdade ... Nao sabemos ate on de vai a curiosidade cientifica dos 
estudiosos e ate onde comec;:a realmente a convivencia que passam a ter nos terreiros de 
umbanda ou de candomble, tao respeitaveis como os templos cat6licos ou protestantes. 

Mas nao vamos a casos extremos. Antonio Gramsci dizia muito bern, nos Cadernos de 
Cdrcere, escritos nos anos 30: ''A nossa mente e um mosaico". A mente do homem dito 
simples, do homem do povo, que e maioria absoluta, e um mosaico, em que existem 
medos e superstic;:oes arcaicas ou medievais, ou ainda mais antigas junto a conhecimentos 
modernissimos transmitidos pela escola, ou pela Ultima tecnologia. E ntao a mente - a 
mente popular - nao tern essa homogeneidade que nos poderiamos supor. E e justamente 
a psicologia social do cotidiano que mostra o quanto existe ainda uma cultura popular. 

E quando falamos em cultura popular nao temos que pensar s6 no que esta acontecendo 
la nos cafund6s do Piaui, isto e, em lugares onde se reproduzem sempre os costumes 
rusticos, mas numa cidade como Sao Paulo, que tern uma enorme periferia e onde as 
pessoas trazem certas caracteristicas regionais, principalmente de linguagem, e que sao 
inconscientes porque aprendidas na infancia. Sem falar nos elementos como o sotaque -
logo se percebe quando a pessoa vern de um meio popular e interiorano; ela tern certos 
trac;:os que conserva a vida inteira e que, quando entram na consciencia cultural do falante, 
ele procura evitar. Eo fato de ele evitar e mais um indicio de que esta posto entre duas 
culturas: uma que ele deseja recalcar e a outra que ele aspira imitar. 

H a realidade da cultura popular que nao se deve ignorar, embora ela nao tenha mais 
aquela solidez e unidade que conservava ate o seculo XIX. Ate o seculo XIX a Revoluc;:ao 
Industrial nao se havia espalhado pelo mundo inteiro; nem mesmo na Europa: Portugal, 
Espanha, o sul da Italia, os Paises Balcanicos - quanto tempo levaram ainda, com suas 
tradic;:oes campesinas, festas, padroeiros! - Pessoas que sao descendentes dos italianos 
do sul sabem muito bern o que significa isso. Ha costumes muito fortes que continuam e 
as vezes entram em choque com o que se chama de modernidade burguesa e capitalista. 
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Sandra Lencioni - Diante da pluralidade e fluidez com que se apresenta a cultura 
popular como podemos caracteriza-la? Como apreender essa diversidade e 

volatilidade? 

Alfredo Bosi - Tentei caracterizar a cultura popular com dois termos, um substantivo e 
um adjetivo. Materialismo animista. E la e muito ligada a materia, muito ligada a 
alimenta<;ao, muito ligada ao trabalho. No caso da mulher e muito ligada aos objetos 
domesticos e a conserva<;ao da casa. No caso do campo, e muito ligada aos instrumentos, 
a0 plantio, a domestica<;ao de certos animais. Entao nesse sentido ela e materialista; nao 
absolutamente, abstratamente, ou em qualquer sentido filos6fico; ela esta enraizada em 
quem poe a mao na massa para sobreviver. Mas ao mesmo tempo, ela e animista. Porque 
aquelas coisas tao materiais, sobretudo no campo, podem aparecer ora positiva ora 
negativamente. Isto e, de modo favoravel ou desfavoravel, como se este mundo, esta 
natureza, com a qual as pessoas do povo, sobretudo no mundo rural, precisam 
constantemente entrar em contato, tivesse uma alma; ha uma intui<;ao de que as plantas 
"sentem", de que e necessaria fazer 0 plantio numa epoca em que a lua esteja "atraindo"; 
ou cottar as unhas e os cabelos numa certa fase lunar - nao que isso nao seja ate verificavel 
cientificamente. E na mente popular ha ervas malignas e ervas benignas, o que tambem 
e, em outro estilo de pensar, objeto da ciencia. 

Entao o universo todo e dividido em for<;as positivas e for<;as negativas, como se tudo 
fosse animado. Guimaraes Rosa, que foi um extraordinario pesquisador e coletor dos 
costumes do centro e norte de Minas, mostra em alguns dos seus contos que os viventes 
do sertao estao em um universo que as vezes e Jasto, as vezes e nefasto. :E a hist6ria de pe 
esquerdo e pe direito. Ha coisas que sao fastas, porque ajudam de fato a gente, e ha 
coisas que sao nefastas e devem ser afastadas. Ha animais, plantas, ate pessoas -
consideradas portadoras de maus espiritos - dai vern o sentimento de que certas pessoas 
tern um "mau-genio". Genio quer dizer espirito para o povo: a pessoa pode estar 
encapetada ... A suposi<;ao de que aquela pessoa e sempre assim, com mas-disposi<;oes, 
ao passo que a outra nao, pois tern um "genio feliz", liga o corpo a um mundo espiritual, 
imanente e transcendente. 

Tudo isso se pode dizer com um substantivo e um adjetivo: e um materialismo, porque 
esta vinculada a materia, a natureza, as coisas; e e animista, porque essa materia nao e 
uma materia asseptica feita de objetos do mundo que seriam totalmente exteriores a 
nos sa alma; nao, e um universo que tern alma. Assim, esta planta padece algum sentimento, 
ela "sentiu" muito a chuva, o granizo, o frio ... Quanto aos animais, basta pensar na 
identidade das palavras: animal e alma! E as met:iforas todas sao animistas. E e curiosa 
indagar por que um escritor tao refinado como Guimaraes Rosa, que sabia muitas linguas, 
um homem que tinha lido toda a literatura universal, desde a Biblia ate Pound, Eliot e o 
que ha de mais moderno, se apaixonava por esse universo. E porque ele se apaixonava 
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por esse universe e que pode escrever os seus cantos e novelas, onde se encontram 
verdadeiros tesouros de cultura popular trabalhados por um escritor erudite. 

Existe, portanto, o universe da cultura popular. Eu insisto nesse ponto porque, quando 
escrevi a Dia/etica da Co/onizafao, recebi algumas criticas de pessoas que achavam que eu 
estava ainda, de alguma maneira, dando peso a uma realidade que, se nao tinha 
desaparecido, estava desaparecendo. Faltani talvez a algumas dessas pessoas, por motives 
fortuitos, uma sensibilidade a esse universe. Elas vao a uma festa de Sao Gon<;alo do 
Amarante, a uma procissao como a do Cirio de Nazare ou do Bonfim, ou entao aqueles 
santmirios irnpressionantes que existem no interior de Sao Paulo, em Iguape, em Perdoes, 
em Pirapora; e, como sao completamente exteriores aquila, pois sao pessoas de formas:ao 
urbana e muito cerebrina, desconsideram a qualidade dos sentimentos das pessoas 
envolvidas. Elas veem somente a exterioridade publica das cerirnonias, dos gestos, das 
oras:oes. A reificas:ao burguesa ja esterilizou os seus coras:oes e as suas mentes. 

Mas acontece que aqueles romeiros estao, de fato, envolvidos e envolvirnento significa 
valor, portanto cultura. 

Sendo a cultura popular algo muito mais difuso do que a cultura universitaria, esta sempre 
parece mais s6lida e mais defmida. Ela prove as disciplinas, os cursos, as carreiras, os 
diplomas; em suma, a universidade ocupa um lugar social privilegiado; a universidade 
dispoe de um esquema de reprodu<;ao oficial e mercadol6gico. Ela produz, cria produtos, 
que a gente pode ate quantificar (hoje se quantifica muito); enfim, ela e tao localizavel 
que pode ser ate quantificavel. A cultura popular subsiste em outro nivel de socializa<;ao. 
A cultura popular, num pais como o Brasil de quase duzentos milhoes de habitantes, e 
uma realidade esparsa e difusa; como e que voce vai dizer generalidades sabre uma 
cultura que tem aspectos no Rio Grande do Sul tao diferentes dos da Amazonia, da 
Bahia ou de Minas? E esta dificuldade mesma de voce empunhar a realidade da cultura 
popular faz com que muitas pessoas nao a vejam nem a reconhes:am, pais nao saberiam 
dar um nome aquelas multiplas expressoes. Antigamente havia o puro folclore; eram 
tempos em que a vida rustica tinha uma consistencia muito grande. Voce podia sair da 
sua cidade ever e estudar o folclore. Um estudioso, por exemplo, podia pesquisar como 
e que se fazia pate no interior de Minas Gerais. 0 estudioso podia fazer uma tese sabre 
essa manifesta<;ao do folclore. 

Hoje e co.t;nplicado, porque provavelmente aquele oleiro ja esta ligado ao mercado, ou 
entao OS filhos dele querem cursar uma universidade ... Hoje e muito dificil voce segurar 
na mao uma situa<;ao que efetivamente esta misturada com outras. Mas isso nao significa 
que tenham desaparecido aqueles itens, como se dizia antigamente, por exemplo, fabrica<;ao 
de cestarias ou fabricas:ao de pates, ou entao rezas, ou entao modos de curar ... Digo 
"itens" , entre aspas, nao gosto muito dessa palavra que os etn6grafos usavam para rotular 
a cultura popular, como se as expressoes vitais e sociais estivessem todas 
compartimentadas. Vamos chamar de "aspectos"; alguns estao ainda vivos, embora 
tenhamos que admitir que a chamada indtistria m/tura/ avan<;a de todos os lados, pois 
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estamos nurn regime capitalista em que efetivamente os bens sao mercadorias. Vamos 
enfrentar o tema da industria cultural? 

Os produtos todos da cultura popular entram no mercado e os seus criadores tambem 
precisam entrar no mercado, ou como produtores ou como comerciantes, ou como 
consumidores. 0 universo da economia capitalista esta em toda parte. E praticamente 
impossivel voce descobrir urn nicho onde esses bens nao sejam mercadorias. E, por sua 
vez, a linguagem popular, a arte, as suas cria<_roes simb6licas, tambem acabaram 
vampirizadas pela midia como elementos de televisao, elementos de imprensa. Se a cultura 
popular esci estacionaria e, para alguns, esta em declinio, a cultura de massa, ao contrario, 
vive urna situa<_rao de crescimento, de acurnula<_rao, de progressao. 

Sandra Lencioni - Enquanto uns consideram que a cultura popular esteja em 
declinio e outros, como o senhor, que, alem das aparencias, destacam a importancia 
de se considerar os elementos difusos da subjetividade, como os valores, os 
sentimentos e as representas:oes como elementos imanentes da cultura, 
relativizando, assim, a ideia de descenso da cultura popular, parece que, em relas:ao 
a cultura de massas, todos sao unanimes em apregoar seu vertiginoso 
crescimento. Afinal, o que vern a ser a cultura de massas e por que ela vern se 
desenvolvendo de forma progressiva? 

Alfredo Bosi - Uma palavra ainda sobre a expressao "cultura de massa", que foi muito 
usada, principalmente pelos norte-americanos. Os soci6logos americanos criaram a 
expressao mass culture, que foi moeda corrente ate os anos 50. Nos anos 50 falava-se em 
mass communication, mass culture, muitos livros traziam esses titulos. Mas na Europa, 
particularmente na Alemanha, com a Escola de Frankfurt (Adorno, Horkheimer, fil6sofos 
marxistas) implantou-se urna forte tendencia hurnanista (nao eram marxistas ortodoxos 
do tipo stalinista; muito pelo contrario, fizeram uma critica radical as ditaduras sovieticas, 
mas continuaram marxistas no sentido de criticarem a fundo o sistema capitalista). Estes 
fil6sofos eram criticos da cultura de massas e eles pr6prios, sobretudo Adorno, julgaram 
que essa expressao era inadequada, porque tultura de massas poderia dar a impressao de 
que e uma cultura produzida pelas massas; cultura de massas, como se as massas, que 
sao alguma coisa anonima, (massas de uma cidade, massas de urn pais - a palavra "massa" 
ja e pot si anonima) produzissem cultura. 

Haveria a cultura da elite e a cultura das massas. E isso nao e verdade, trata-se de uma 
cultura feita para as massas. Entao, para dar o nome exato, eles o substituiram por "industria 
cultural". Aqui, a tonica vern no substantivo "industria", que sao artefatos, sao coisas 
feitas para serem fruidas pela massa. Nao s6 objetos, mercadorias, como tambem bens 
culturais: novelas, musicas, enfim, todo tipo de informa<_rao e de artefato que imite a arte 
e de algum modo utilize certos prindpios de formaliza<_rao artistica, mas que tern por 
objeto cativar 0 que seria 0 gosto desse publico, que torna tudo enorme e anonimo. 
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E ai fica a tripartis:ao, resumindo: cultura universitaria, cultura popular e, no meio, no 
grande meio que acaba tocando tanto a cultura universitaria como a cultura popular, e 
invade todas as casas de todas as classes, nos teriamos a industria cultural. 

Sandra Lencioni -A figura de elos entrelas;ados, tendo como elo central a industria 
cultural, nos coloca o desafio de refletir sobre essas interfaces. Como se 
desenvolvem as relas;oes entre esses elos? 

Alfredo Bosi - E claro que urn discurso mais complexo teria que mostrar as inter-relas:oes. 
Como e que a cultura universitaria se alimenta da cultura de massa (a industria cultural); 
como a cultura universitaria se alimenta da cultura popular; como a cultura popular se 
alimenta da cultura de massa - o radinho de pilha, o celular, a televisao, o computador 
entram em casa - a cultura popular hoje esta cercada pela cultura de massas; como e que 
a cultura de massas, para se alimentar, precisa saber o que hoje esta acontecendo la no 
Bonfim da Bahia; quer dizer, como e que a industria cultural precisa da universidade. 
Nos somos freqiientemente chamados a nos manifestar, quer dizer, a industria cultural 
precisa se alimentar da cultura universitaria, porque ela propria nao tern dentro de si 
nada, ela e parasitaria, ela precisa agarrar informas:ao de toda parte. 

Para interpretar valores e conteudos a midia esta recorrendo a professores, a pesquisadores 
a todo momento. A divulga<;:ao que se faz atraves da industria cultural precisa da 
universidade. A universidade, por sua vez, tambem esta atravessando a fronteira da 
industria cultural. Certos aparelhos da industria cultural estao sendo usados na educas:ao 
a distancia. Ha professores que se transformam em verdadeiros shows, imitando aquele 
estilo de "motivas:ao" do auditorio. Quando urna tese vira mercadoria, quando urna ideia 
vira mercadoria, urn valor de troca para que o docente suba na sua carreira, ou entao 
possa vende-la para a industria cultural, o que esta acontecendo? Houve urna inser<;:ao 
do espirito da industria cultural na propria universidade. A universidade nao fica na 
famosa "Torre de Marfim". E urn juizo de realidade que fa<;:o, pois os juizes de valor 
devem ser matizados e dependem das respostas as perguntas: 0 que e progresso nisso 
tudo? E o que ha de alienas:ao? 

Sandra Lencioni- Urn dos elos mencionados diz respeito a cultura universitaria. 
0 que vern a ser essa cultura e como ela e desenvolvida? Ha urn Iugar proprio 
para "fazer cultura" e urn Iugar para divulga-la? 

Alfredo Bosi - Depois de ter feito esse mapeamento, vamo-nos localizar onde estamos 
nos, aqui. Nos somos professores de uma universidade, de uma das maiores 
universidades da America, aquela que, segundo algumas estatisticas tern mostrado, e a 
que mais produz doutores por ano no mundo inteiro - eu fiquei urn pouco espantado de 
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ver certas estatisticas, inclicando que a Universidade de Sao Paulo produz mais doutores 
do que qualquer universidade americana isolada; entao, haja cultura! Enf11n, estamos 
dentro de uma universidade com as caracteristicas da nossa e que se preocupa com o 
problema da clifusao da cultura. 

Todas as universidades, em todos os seus departamentos, estao produzindo cultura 
cientifica, humanistica ou artistica. A cultura seria a seiva de todo o sistema, que se 
compoe de produc;ao atual, de reproduc;ao das coisas passadas e de projetos das coisas 
futuras. Todos OS departamentos deveriam estar voltados para a memoria, ou produzindo 
experiencias ou fazendo projetos, o tempo todo jogando com as tres climensoes: passado, 
presente e futuro. Portanto, eles devem estar fazendo tultttra, embora provavelmente nao 
usem essa expressao diretamente ou pensem que estao fazendo ciencia pura. 

No entanto, apesar dessa obviedade (a universidade produz, reproduz e projeta cultura), 
estabeleceu-se urna clistinc;ao, que acabou virando instituic;ao. Uma clistinc;ao pragmatica 
acabou se transformando em instituic;ao. Acabou-se transformando em instituic;ao a ideia 
de que alguns 6rgaos da universidade teriam como missao espedfica clivulgar, de maneira 
mais informal do que os departamentos cientificos fazem, conhecimentos, valores, 
tecnicas. Essa clistinc;ao pragmatica justificaria a existencia de departamentos de ctt!tttra 
dentro de qualquer unidade e, no ambito da universidade, de urna Pr6-Reitoria de Cultura. 
Porque, apesar de a ideia de cultura ser transversal, universal, o que e realmente a sua 
deftnic;ao justa, h:i certa tendencia de julgar que algumas atividades que a universidade 
normalmente produz nos seus departamentos podem ser socializadas de urna maneira 
cliferente, peculiar. 

Eu entendo que o problema da difusao da cultura na universidade venha justamente de 
urna separac;ao pragmatica entre a produc;ao regular e formal dos conhecimentos em 
cada departamento e a sua clivulgac;ao em alto nivel pela universidade como urn todo. 
Assim, por exemplo, no departamento de musica da ECA estudam-se instrurnentos, faz
se analise de partituras, estuda-se hist6ria da musica, estuda-se a teoria musical, a 
harmonia, isto e, todos OS elementos tecnicos e hist6ricos que a musica comporta. Isso 
se faz la. Mas o fruto de todas estas atividades deve transbordar do departamento de 
musica. E preciso que toda a universidade, OS alunos todos, OS professores e, mais ainda, 
as comunidades adjacentes, possam beneficiar-se dessa riqueza intelectual e estetica. 

Por essa razao, a universidade precisa sustentar urna orquestra, que possa tocar a Nona 
Sinfonia de Beethoven para quinhentas pessoas que gostam de musica eruclita e querem 
ouvir Beethoven mas nao tern conhecimentos espedficos de musica, nem pretendem 
fazer curso de musica. Eu, por exemplo, que dou literatura tenho, cligamos, nurna classe 
de p6s-graduac;ao trinta alunos que estudam a fundo os textos de Machado de Assis -
estudamos a ideologia dos personagens, estudamos caracteristicas estilisticas de Machado, 
isto e, lemos e procuramos aprofundar ate 0 limite do possivel 0 conhecimento de urn 
escritor tao extraordinario. Mas sao trinta alunos, as vezes menos, ha classes menores, 
porque as vezes a p6s-graduac;ao se afunila muito. As vezes o docente fala s6 aos pr6prios 
orientandos ... No entanto, Machado de Assis e urn escritor universal, e o maior escritor 
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brasileiro de todos os tempos. Ha centenas de alunos, de professores primaries ou 
secundarios que querem benefi.ciar-se dos frutos dessa atividade tao espedfi.ca, mas que 
nao vao fazer cursos de p6s-graduas:ao em literatura brasileira; e que pertencem a outras 
unidades, ou tern outros interesses dentro e fora da universidade. E muito justo que, 
assim como a orquestra vai tocar a Nona Sinfonia de Beethoven para quinhentas pessoas, 
haja cursos de extensao, que os professores de literatura deem cursos para professores de 
portugues; mas nao s6 professores de portugues, que sao centenas, mas professores de 
Hist6ria, alem de pessoas que se interessam por cultura brasileira ou que simplesmente 
gostam de literatura e vao ouvir um professor falar numa linguagem, mais amena, mais 
sociavel, trocando em miudos aquilo que e dito numa linguagem meio esoterica. 

Lembro, em outro contexto, o problema das celulas-tronco. Quantas pessoas querem 
saber realmente 0 que e um transplante, qual 0 limite do transplante, se 0 transplante e 
terapeutico ou e reprodutivo! Essas pesquisas, que fazem parte do dia-a-dia dos 
laborat6rios de biologia, tern um interesse enorme, porque e toda a populas:ao que pode 
um dia carecer de um transplante. Entao e muito born que bi6logos e medicos venham 
dar cursos sobre problemas de transplantes de 6rgaos. 

Estando aqui, em face de uma atividade da Pr6-Reitoria de Cultura, parece-me que a 
explicas:ao que se de a esse desenvolvimento tao grande das Pr6-Reitorias de Cultura 
vern de uma necessidade de democratiza;ao dos conhecimentos. Nao e que a cultura que ai se 
difunde seja diferente da cultura que e transversalmente elaborada nos laborat6rios ou 
nas bibliotecas dos departamentos; ao contrario, trata-se sempre da mesma cultura, que 
nasceu da pesquisa, da experiencia e da reflexao, mas que e socializada. E nessa altura, a 
palavra cultura se ajusta aquela conotas:ao de democratizas:ao. A "extensao" nada mais e 
que a democratizas:ao do conhecimento e do valor; e explica 0 que para muitos e um 
problema: por que a universidade, que faz cultura o tempo todo, precisa ter um departamento 
especializado de cultura? 0 que nos fazemos aqui nao e cultura? - as vezes OS colegas 
me perguntam; eles acham que esta ocorrendo uma redundancia indevida do termo cultura. 

Masse aprofundarmos um pouco mais o que fazem as Pr6-Reitorias e as Comissoes de 
Cultura nas varias Unidades entenderemos que elas procuram incentivar projetos e levar 
a um publico leigo e nao-especializado os resultados das mUltiplas areas de conhecimento 
da universidade. 

Sandra Le.ncioni - Como o senhor ve as perspectivas das a~oes culturais que se 
dao no ambito da nossa universidade? 

Alfredo Bosi - Quando se fala em perspectivas, cabe lembrar que o futuro comes:a com 
a as:ao atual e com 0 pensamento do presente, que e 0 Unico tempo que nos e dado viver, 
pois o passado ja se foi e o futuro ainda viti 

Por isso, as atividades hoje coordenadas p ela Pr6-Reitoria de Cultura e Extensao 
Universitaria (em boa hora confiada ao Prof. Adilson Avansi de Abreu) apresentam um 
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rico espectro cientifico, humanistico e artistico. Nao vejo melhor politica cultural do que 
manter e intensificar os programas do Centro Universitario Maria Antonia, da Estac:;:ao 
Ciencia, do Museu de Ciencias, do Parque de Ciencia e Tecnologia, das Ruinas Engenho 
Sao Jorge dos Erasmos, da Casa de Dona Yaya, do Cinusp "Paulo Emilio", do Teatro da 
USP, da Orquestra SinfOnica, do Coral USP e, last bttt not least, da Biblioteca "Brasiliana 
Guita e Jose Mindlin". 

Cada um desses 6rgaos tem nao s6 produzido cultura, mas tambem a difunde 
generosamente. Embora cada um de seus atuais coordenadores merec:;:a palavras de aprec:;:o 
pelo trabalho que vem desenvolvendo, cabe aqui uma homenagem especial ao Prof. 
Ernst Hamburger, cujo nome esta associado a uma das mais fecundas iniciativas desta 
Universidade, a Estac:;:ao Ciencia, exemplo de democratizac:;:ao no mais alto nivel do saber 
cientifico e tecnol6gico. 

Quanto aos projetos apoiados pela Pr6-Reitoria, e de estrita justic:;:a realc:;:ar o da 
Universidade Aberta a Terceira !dade eo Nascente, que contemplam duas faixas etarias 
distantes no tempo, mas nem pot isso menos dispostas a forjar o futuro com as armas 
do presente. 
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USPPROMOVE 
EXPOSI~AO SOBRE A 

AGUA 
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0 Museu de Ciencias da USP 
inaugura em outubro sua primeira 
exposi;ao temdtica itinerante, com 

o tema: 'Agua: uma viagem no 
mundo do conhecimento" 

Prilnetto evento do 
Museu de Ciencias da 
Universidade de Sao Paulo -
MC-USP, a exposic:;:ao tematica 
"Agua: uma viagem no mundo 
do conhecilnento"' de carater 
itinerante, tera abertura inicial 
na Casa de Dona Yaya. Alem 
da apresentac:;:ao em formato 
tradicional, contemplando 
objetos infograficos e recursos 
multimidia especialmente 
desenvolvidos para a 
exposic:;:ao, o evento busca a 
inserc:;:ao do visitante no mundo 
da complementac:;:ao do 
conhecimento via virtual e 
incentiva o uso da 
multiplicidade de recursos 
disponiveis para a difusao da 
informac:;:ao. 

0 conteudo esta 
sendo preparado com a 
cooperac:;:ao e integrac:;:ao de 
varias unidades da USP, que 
estao se empenhando na 
divulgac:;:ao do conhecilnento 



sobre o tema definido, servindo-se do 
material gerado por suas linhas de pesquisa 
e pela experiencia academica. Alem disso, 
especialistas estao sendo consultados para 
urna atuac;:ao como corpo consultive e urn 
trabalho continuo vern sendo executado 
por urna curadoria formada por membros 
do MC-USP. 

A itinerancia e objeto desta 
exposic;:ao, de forma que sua concepc;:ao 
contempla as possibilidades de remoc;:ao e 
transporte para areas nos outros campi da 
USP. A previsao de permanencia em cada 
local de exposic;:ao e de pelo menos tres 
meses, com urna durac;:ao total estimada de 
cerca de dois anos. A decada "Agua, Fonte 
de Vida", declarada pela ONU e que visa a 
mobilizar a comunidade internacional em 
torno do cumprimento de metas 
relacionadas com a agua, com contagem 
iniciada em 2005, permite urn trabalho a 
ser realizado em medio prazo, atingindo a 
populac;:ao de varias cidades, atraves de 
exposic;:ao material e virtual, ac;:oes 
educativas, monitorias e eventos 
complementares realizados pelas 
Comissoes de Cultura e Extensao 
Universitaria das unidades mais pr6ximas 
ao tema. 

Ap6s intensa pesquisa, a 
exposic;:ao esta sendo concebida com base 
em seis blocos: i) a origem c6smica da agua 
e sua presenc;:a no planeta Terra; ii) a agua 
e OS seres vivos; iii) a agua e as civilizac;:oes; 
iv) a agua e 0 desenvolvimento do 
pensamento cientifico e a revoluc;:ao 
industrial; v) a agua como recurso 
energetlco, a industrializac;:ao e a 
urbanizac;:ao, a agua e 0 impacto ambiental; 
vi) as tecnologias de recuperac;:ao da agua e 
as pesquisas e tecnologias desenvolvidas na 
USP relacionadas a agua. 

A agua e hoje motivo de pesquisas 
em todos os setores das ciencias. Tern 
distribuic;:ao marcante no planeta Terra em 
seus tres estados fisicos, participa de 
processos climaticos e de fenomenos 
globais e dinamicos envolvendo as ciencias 
exatas, humanas e biol6gicas. Quando 
ligada a vida, a agua revela-se importante 
nas relac;:oes fisiol6gicas e ecossistemicas e 
amplia seus valores quando atinge a especie 
humana - passa das relac;:oes de 
sobrevivencia, por relac;:oes miticas ate 
atingir o formato de recurso energetico, 
mudando assim a relac;:ao hurnana com o 
recurso, trazendo melhorias as condic;:oes 
de vida, mas inevitavelmente formando 
uma condic;:ao nova para a agua: a agua 
usada, o que leva ao emprego do termo 
escassez de agua no sentido de perda de 
suas qualidades e propriedades originais. 

Atualmente, percebe-se a 
necessidade do desenvolvimento de 
tecnicas de recuperac;:ao da qualidade da 
agua e ac;:oes de preservac;:ao desse recurso, 
quer por melhoria nas relac;:oes com a 
substancia no dia-a-dia, quer para a o 
aumento do tempo de permanencia das 
formas de vida no planeta. A agua merece 
ser conhecida profundamente, de forma que 
o Museu de Ciencias a elegeu como tema 
para praticar sua vocac;:ao de agente 
facilitador da divulgac;:ao das ciencias, 
oferecendo conhecimento cientifico nas 
areas humanas, exatas e biol6gicas, para 
reflexao, dialogo e critica, como urna opc;:ao 
para a compreensao da realidade e para a 
intervenc;:ao positiva em sua dinamica. 

Assim, para facilitar o acesso aos 
acervos e serv1c;:os pertencentes aos 
museus, unidades de pesquisa e ensino, 
arquivos e bibliotecas dos componentes da 
Universidade de Sao Paulo e tambem as 

143 



informa<;oes nacionais e internacionais 
certificadas pela curadoria do MC-USP, esta 
prevista a implementa<;ao do modelo de 
rede integrada de informa<;ao entre as 
unidades e 6rgaos da USP, como ferramenta 
fundamental para esta finalidade. 

0 Museu de Ciencias da 
Universidade de Sao Paulo, novo 6rgao da 
Pr6-Reitoria de Cultura e Extensao 
Universitaria, nasceu de urna necessidade 
de integra<;ao e articula<;ao entre os museus, 
unidades de ensino e pesquisa, institutes 
especializados e demais 6rgaos da 
Universidade de Sao Paulo, visando ao 
estabelecimento de a<;oes e programas que 
atendam a demanda de conhecimento da 
sociedade e executando urn papel de 
divulga<;ao da ciencia, das informa<;oes 
didatico-pedag6gicas e informa<;oes 
especializadas para a pesquisa. 

As formas de a<;ao do MC-USP 
sao: intercomunica<;ao virtual e forma<;ao 
de rede de conhecimento com acesso 
interno e externo a USP, nos niveis nacional 
e internacional; exposi<;oes itinerantes, 
a<;oes educacionais apoiadas em exposi<;oes 
de acervos e tambem cursos, seminaries e 
palestras e demais modalidades de difusao 
do conhecimento, buscando estimular o 
desenvolvimento do pensamento critico e 
dando especial aten<;ao as atividades 
destinadas as escolas dos ensinos 
fundamental e medio. Nessa fun<;ao, o 
Museu de Ciencias leva em considera<;ao a 
diversidade de conhecimentos da 
universidade, articulados em grandes temas 
para format a unidade do conhecimento. 

A necessidade da cria<;ao de tal 
veiculo, com base na fun<;ao tradicional 
desempenhada pelos museus ha seculos, 
associada aos conceitos contemporaneos de 
museus de ciencias, levaram a esta 
iniciativa, que rapidamente captou adeptos 

nesta missao de difusao de conhecimento, 
que tern por meta atingir urn publico amplo, 
envolvendo alunos, professores, pedagogos 
e especialistas. Observando a trajet6ria dos 
museus, nota-se que muitos deles 
participaram de forma marcante nos 
prim6rdios do desenvolvimento das 
ciencias, suportando laborat6rios, material 
de pesquisa, pesquisadores e cole<;oes. 
Chegou-se ao momento em que o 
conhecimento gerado pela pesquisa solicita 
a participa<;ao do museu, na divulga<;ao das 
ciencias, de forma unissona, 
multidisciplinar e critica. 0 momento e de 
incentive a cria<;ao de urn modelo de museu 
de ciencias, seguindo as tendencias 
mundiais contemporaneas de atendimento 
as solicita<;oes mais recentes pelo 
conhecimento, viabilizando o conteudo rico 
de experiencias de nossa universidade. 

0 conselho curador da exposi<;ao 
e composto pela seguinte equipe: Prof' Dr" 
Elisabete de Santis Braga da Gra<;a Saraiva, 
diretora do MC-USP; Prof" Dr" Ida 
Caramico Soares, vice-diretora do MC-USP; 
Prof. Dr. Jose Carlos Teixeira de Barros e 
Moraes, da Escola Politecnica; as 
Especialistas em Museologia Beatriz 
Cavalcanti de Arruda e Maria Jose Rocco; 
Sergio Teixeira de Castro, Chefe do Museu 
Oceanografico. Todos fizeram parte do 
Conselho Gestor do Museu de Ciencias que 
se reuniu ha alguns anos para a discussao 
do tema agua e sua importancia no contexto 
mundial. 

Local da exposi<;ao 
Casa de Dona Yaya- Rua Major Diogo 
353 - Bela Vista. ' 

Professora Doutora Elisabete de Santis 
Braga da Gra<;a Saraiva 
Diretora do Museu de Ciencias da Pr6-
Reitoria de Cultura e Extensao 
U niversitaria 
www.muscudecicncias. usp. br 
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P ARTICIPE DA SEMAN A 
NACIONAL DE CIENCIA 
E TECNOLOGIA 

Semana Nacional 
de Ciencia e Tecnologia 

3 u outubro de 2005 

No proximo mes de outubro, tent 
lnlclo o maior movimento nacional de 
populariza<_;:ao cientifica do pais. A Semana 
Nacional de Ciencia e Tecnologia. Sao 
centenas de atividades que acontecem 
simultaneamente em escolas, 
universidades, pra<_;:as publicas, esta<_;:oes de 
trens, supermercados, museus de ciencia e 
empresas tecnologicas de cidades 
brasileiras. 

Estabelecida por decreto 
presidencial e coordenada pelo Ministerio 
da Ciencia e Tecnologia do governo federal, 
a Semana e realizada em colaboras:ao e 
participa<_;:ao voluntaria das universidades 
e institutos de pesquisa, escolas, centros e 
museus de ciencia, associa<_;:oes e sociedades 
cientificas, fundas:oes de amparo a 
pesquisa, parques e jardins botanicos, 
empresas publicas e privadas, meios de 
comunica<_;:ao, orgaos governamentais e da 
sociedade civil do pais. 

Depois da bern sucedida 
experiencia de sua primeira edi<_;:ao em 
2004, a meta para este ano, e de 1.000 
municipios participantes. Em 2004, a 
Semana contou com a participa<_;:ao de mais 

de 500 instituis:oes de ensino e pesquisa e 
1.842 atividades aconteceram em 252 
munidpios, atingindo um publico de varias 
centenas de milhares de pessoas. 

Aberta a todo cidadao, a Semana 
tern como objetivo primordial mobilizar a 
popula<_;:ao em geral, em especial crian<_;:as e 
jovens, em torno de temas e atividades 
cientificas, com a finalidade de destacar a 
importancia da c1encia para o 
desenvolvimento do pais e o impacto de 
suas aplica<_;:oes na vida de cada cidadao. 
Como toda a<_;:ao de difusao cientifica, a 
Semana contribui para a constru<_;:ao de uma 
sociedade brasileira cientificamente mais 
letrada, ao mesmo tempo em que fortalece 
o proprio sistema de C&T ao propiciar a 
formas:ao de uma opiniao publica favoravel 
a ele. 

Grupos de pesquisa, professores, 
clubes de ciencia, bibliotecas, feiras de 
ciencia, centros comunitarios, sindicatos, 
associa<_;:oes diversas, grupos de discussao 
na internet e todos os interessados em 
difundir e debater temas de ciencia e 
tecnologia estao convidados a se integrar. 
Solicita-se, em particular, aos diretores, 
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coordenadores e professores de escolas de 
ensino fundamental e meclio que estimulem 
a participa<;:ao dos alunos em torno de temas 
e atividades cientificas, valorizando a 
criatividade e despertando o interesse 
cientifico. 

Dentre os muitos formatos de 
atividades possiveis, destacam-se os elias 
de portas abertas em institui<;:oes de 
pesquisa e universidades; festivais e feiras 
de ciencia; concurso para crian<;:as e jovens; 
oficinas para o publico; atividades unindo 
ciencia, cultura e arte; ida de cientistas as 
escolas; palestras e discussoes publicas 
sobre temas cientificos de interesse geral; 
jornadas de inicia<;:ao cientifica; produ<;:ao 
de mapas da ciencia; exibi<;:ao de f.tlmes e 
videos cientificos; excursoes cientificas; 
entrevistas, debates e documentarios nos 
jornais, radios e televisao sobre temas de 
ciencia e tecnologia. 

A Semana nao e tematica e nem 
poderia se-lo, uma vez que pressupoe a 
participa<;:ao de todas as areas do 
conhecimento. Porem, a cada ano, o MCT 
pro poe uma atividade/ mote nacionalmente 
integrada, a partir de um tema de amplo 
interesse nacional. Assim, o mote deste ano 
e "Brasil Olhe para a Agua"; 0 de 2004, 
em virtude do fenomeno do eclipse lunar 
foi "Brasil Olhe para o Ceu"; "Inova<;:ao" 
sera o de 2006 e assim por cliante. 

Com "Brasil Olhe para a Agua" 
espera-se que sejam organizados eventos 
e discussoes sobre questoes ligadas a 
riqueza do mar, a estrutura, qualidade e 
reutiliza<;:ao da agua, a polui<;:ao dos rios 
e lagos, a agua no planeta e fora dele, a 
vida nas aguas etc., mobilizando assim 
um grande numero de pessoas no pais 
inteiro para que, individual e 
coletivamente, voltem seu olhar e sua 

aten<;:ao para este bem essencial da vida 
que constitui uma questao nacional e 
planetaria de grande importa.ncia. 

A coordena<;:ao nacional das 
atividades e de responsabilidade da 
Secretaria de Ciencia e Tecnologia para a 
Inclusao Social, atraves do Departamento 
de Populariza<;:ao e Difusao de Ciencia e 
Tecnologia do Ministerio da Ciencia e 
Tecnologia. Nos Estados da federa<;:ao, 
conta com a participa<;:ao dos governos 
estaduais e municipais e de institui<;:oes de 
pesquisa e ensino, assim como de entidades 
cientificas e tecnol6gicas, organizados em 
Comissoes Regionais Organizadoras. Em 
Sao Paulo, a Pr6-Reitoria de Cultura e 
Extensao Universitaria da Universidade de 
Sao Paulo integra a comissao juntamente 
com outras catorze institui<;:oes do Estado. 

Eclitais vigentes e outras a<;:oes de 
fomento relacionados a divulga<;:ao 
cientifica, formularios para cadastramento 
das institui<;:oes, contatos, releases, downloads 
e banco de imagens sao algumas das 
informa<;:oes que podem ser acessadas pelo 
endere<;:o eletronico 

http://semanact2005 .mct.gov. br/ 

Gloria Malavoglia 
Coordenadora Executiva da 

Semana Nacional de C&T no Estado de 
Sao Paulo. 

Departamento de Populariza<;:ao 
e Difusao de Ciencia e Tecnologia da 

Secretaria de Ciencia e Tecnologia para a 
Inclusao Social do Ministerio da Ciencia e 

Tecnologia 
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CONHEc;A 
A UNIVERSIDADE E AS 

"' PROFISSOES 

Uma das grandes preocuparoes do estudante do ensino medio e a escolha da jutura profissao. E uma 
detisao dificil, que ele, ainda jovem, precisa tomar com o maior gratt possivel de acerto, pois de/a, 
provavelmente, dependera sua realizarao individual e social. 
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Com o objetivo de orientar os 
estudantes nessa ardua tarefa, a Pr6-
Reitoria de Cultura e xtensao Universitaria 
da USP desenvolve o Projeto "A 
UNIVERSIDADE E AS PROFISSOES". 
Por meio dele, a USP deseja tambem 
contribuir para que esse jovem, ao tornar
se um universitario, desenvolva um 
relacionamento integrador com a 
comunidade universitaria e com a 
sociedade, sabendo aproveitar as mwtiplas 
atividades academicas, culturais, sociais e 
esportivas que a USP proporciona. Agindo 
assim, o jovem aprendera a ter um 
comportamento comunitario, ideal para o 
desenvolvimento de sua cidadania e futura 
vida pessoal e profissional. 

0 projeto teve inicio em 1990, um 
ano ap6s a crias:ao dessa Pr6-Reitoria. Em 
seu primeiro ano, contou com o apoio da 
Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciencia (SBPC), que na epoca promoveu 
palestras de especialistas em diversas areas 
cientificas no campus de Sao Paulo. 
Posteriormente, essa atividade foi realizada 
em parceria com o Centro Universitario 
Maria Antonia. Ao longo dos anos o projeto 
evoluiu e cada unidade da USP, na capital 
ou no interior, passou a participar dele, 
mobilizando seus docentes, discentes e 
funcionarios. Atualmente, o Projeto "A 
Universidade e as Profissoes" compreende: 
1) um programa de visitas de alunos do 
ensino medio as diversas dependencias da 
USP, na capital ou no interior, 2) uma feira 
anual sobre profissoes, em que sao dadas 
informas:oes aos estudantes do interior do 
Estado e 3) um catalogo que informa o que 
e a USP e quais as possibilidades de 
profissoes que ela oferece. 

0 projeto permite que, 
anualmente, cerca de dez mil estudantes do 

ensino medio conhes:am as dependencias 
da USP, em visitas monitoradas por 
docentes desta universidade. As visitas, 
alem de abrangerem o campus de Sao Paulo 
- incluindo a Cidade Universitaria, a USP 
Leste e demais unidades da capital, como 
a Faculdade de Medicina e a Faculdade de 
Direito - envolvem tambem os campi de 
Bauru, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirao 
Preto e Sao Carlos, bem como o Centro de 
Biologia Marinha (CEBIMar), em Sao 
Sebastiao. Durante as visitas, os alunos 

assistem a palestras sobre a unidade que 
estao conhecendo e sobre as profissoes que 
ela oferece; alem disso, discutem com seus 
docentes e alunos de graduas:ao e p6s
graduas:ao, conhecem suas salas de aula, 
laborat6rios, bibliotecas, bioterios, museus 
e demais dependencias. A Pr6-Reitoria, 
anualmente, elabora trinta mil folhetos do 
calendario das visitas, que sao distribuidos 
para cerca de 7.600 escolas, na maioria 
publicas, e na feira sobre profissoes 
organizada pela USP ou por algumas 
escolas particulates. Os estudantes podem 
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tambem ver o catalogo, o calendario e 
demais informac;oes a respeito das visitas 
no enderec;o eletr6nico www.usp.br/prc. As 
visitas sao agendadas previamente pelos 
telefones (11) 3091-3511 ou 3091-3513, e 
podem ser feitas individualmente ou em 
grupo de estudantes. Ao fim de cada visita, 
os alunos respondem urn questionario, o 
qual da subsidios para que a Pr6-Reitoria 
fac;a urn aprimoramento anual do projeto. 

Em setembro seriio realizadas as 
ultimas visitas monitoradas de 2005, 
conforme calendario abaixo: 

10 (sabado)- 9h- Instituto de 
Ciencias Biomedicas e Instituto de 
Astronomia, Geofisica e Ciencias 
A trnosfericas; 

13 (terc;a-feira) - 9h -
Faculdade de Odontologia de 
Bauru; 

15 (quinta-feira) - 9 e 14h -
Escola de Enfermagem de Ribeirao 
Pre to; 

16 (sexta-feira) - 9 e 14h -
Faculdade de Ciencias 
Farmaceuticas de Ribeirao Preto; 

18 (domingo) 14h 
Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciencias Humanas; 

22 (quinta-feira) e 23 (sexta
feira) - 1 Oh - Centro Universitario 
Maria Antonia. 

A feira sobre profissoes tern o 
objetivo de informar os estudantes do 
interior do Estado a respeito do amplo leque 
de carreiras profissionais que a USP 
oferece, algumas das quais recentemente 
implantadas. Informa tambem a esses 
alunos como devem proceder para 
conhecer as mwtiplas Unidades da USP na 

capital e no interior. Este ano a feira sera 
em Pirassununga, de 16 a 18 de agosto. 

Em 1998, foi criado o catalogo 
referente ao projeto, tendo sido impressos 
quinze mil exemplares em sua primeira 
edic;ao. No ano seguinte, uma nova versao 
do texto, de duzentos mil exemplares, foi 
incorporada ao material distribuido pela 
FUVEST. Presentemente, por ano, sao 
editados 240.000 catalogos. Cada edic;ao, 
totalmente revista e atualizada, e lanc;ada 
em agosto do ano anterior, portanto, em 
tempo habil para o vestibulando receber 
recentes e corretas informac;oes das 
continuas evoluc;oes que acontecem nos 
cursos da USP e das novas profissoes 
oferecidas. Na edic;ao de 2006, o catalogo 
sobre a USP descrevera: 1) seus seis campi, 
incluindo a USP Leste e a nova area 
incorporada ao campus de Sao Carlos (campus 
2); 2) suas trinta e oito unidades de ensino 
e pesquisa, incluindo fotos, cursos e 
profissoes oferecidas; 3) seus oito institutes 
especializados; 4) seus quatro museus; 5) 
seus quatro 6rgaos de apoio; 6) todos seus 
cursos, indicando 0 periodo em que sao 
ministrados, os bacharelados, as 
licenciaturas e as habilitac;oes; 7) OS varios 
programas de assistencia (medica, 
odontol6gica e psicol6gica) e promoc;ao 
social oferecidos aos seus estudantes da 
capital ou do interior, incluindo moradia 
estudantil, bolsas de estudo, bolsas para 
alimentac;ao e carteira para passe escolar; 
8) descric;ao das oitenta e cinco profissoes 
que a USP oferece. Na descric;ao das 
profissoes, feita pelos docentes das 
unidades que ministram os cursos 
envolvidos, e tornado 0 cuidado para que 
elas sejam apresentadas sem prioridades, 
para que 0 jovem entenda que todas sao de 
igual importancia para a sociedade e para o 
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pais. Aclicionalmente, e enfatizado o tipo de 
forma<;:ao que e oferecido ao estudante e a 
esfera de atua<;:ao de cada profissao, para que 
os jovens possam fazer sua escolha baseados 
na sua propria voca<;:ao, percebendo que s6 
conseguirao se realizar individual e 
socialmente se forem bern preparados e 
tiverem aptidao para exerce-la. 

Professora Doutora Margarida de Mello Aires 
Coordenadora do Projeto 
"A Universidade e as Profissoes" da Pr6-
Reitoria de Cultura e Extensao 
U niversitaria 
e-mail: proacult@usp.br 
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Fotos de Arquivo PRCEU, 2005. Visita de colegiais a USP- Leste 
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