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RESUMO 

FREITAS, MARCIA REGINA Comunica~ao no Processo de Projeto Arquitetonico e 

Rela~ao CAD-Rendering-Anima~ao-Multimidia. Campinas, Faculdade de Engenharia Civil, 

Universidade Estadual de Campinas, 2000. 132 p. Dissertacao (Mestrado). 

Este trabalho consiste na aruilise do processo digital de projeto arquitetonico e do estlidio 

digital de profissionais de arquitetura com os recursos computacionais utilizados. 0 trabalho visa a 

compreensao do processo de projeto e insercao de ferramentas cornputacionais da cadeia CAD

Rendering-Animacao-Multimidia, bern como das novas formas de aquisicao e troca de 

conhecimentos atraves de f6runs de discussao eletronicos, intermediados pela Internet. Para 

obtencao dos dados necessarios, realizou-se uma pesquisa por meio de questionarios distribuidos 

via correio entre profissionais da cidade de Campinas e disponibilizados na Internet para acesso a 

outros profissionais de projeto. A pesquisa demonstrou a crescente informatizaCS.o dos escrit6rios, 

onde profissionais buscam apoio nas ferramentas cornputacionais e equipamentos de informittica, 

para desenvolvimento de seus projetos. 0 Site ARQ@Net foi desenvolvido com conteudo 

informative, neste contexto, e para hospedar urn forum de discussao eletronico, o arqnet

l@unicamp.br, buscando a desmistificacao da comunicayiio virtual no meio tecnico. 

Palavras-Chaves 

Metodologia de projeto arquitetonico, projeto digital, estudio digital, ferramentas, forum de 

discnssao. 
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"COMUNICA<;:AO NO PROCESSO DE PROJETO ARQU!TETONICO E RELA<;;AO CA!).RENDERlNG-ANIMA<;;AO-MULTIMiDIA'' 

1 INTRODU<;AO 

No projeto de arquitetura, a comunicayao das soluy5es propostas e realizada 

principalmente atraves do desenho como instrumento de visualiza9iio dos seus aspectos essenciais. 

A comunicayao efetiva desses projetos, tanto nos seus aspectos formais e funcionais como nos 

aspectos tecnicos, pode ser aprimorada atraves da aplicayao da terceira dimensao as 

representa96es projetuais. Historicamente, a perspectiva tern demonstrado ser urn importante 

instrumento para o desenvolvimento de projetos (PEREZ GOMEZ e PELLETIER, 1997). 

No meio arquitet6nico e muito comum a elabora\)ao de perspectivas como forma de 

melborar a visualiza9ii0 de uma edificayiio a ser construida. Existe, no entanto, uma falta de 

integra9iio dos projetos arquitet6nicos com os executivos, nos quais atuam os profissionais de 

engenharia. Devido a este fato, deve ser urn objetivo constante dessas areas, uma unificayao de 

esfor;;:os na busca por melbores solu;;:oes na interface da arquitetura com a engenharia. Atualmente 

ja existe uma procura por altemativas para os projetos de execuyao, constituidos por grande 

quantidade de desenhos descritivos em 2D, atraves do desenvolvimento de projetos 

tridimensionais que elirninam o alto grau de abstra9iio, reduzem a possibilidade de erros devido a 

invisibilidade de interferencias e auxiliam na interpreta9iio da documenta9iio (HARFMANN, 

1993). A cria9iio dessas imagens, no entanto, esta intimamente ligada aos diferentes recursos 

existentes no processo projetual. 

Com o advento do computador no processo de projeto, tomou-se comum ver urn 

profissional iniciar seus projetos por meio de croquis manuais, trabalbando suas ideias livremente, 

1 
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para, em seguida, interagir com a maquina ate o acabamento do projeto, obtendo maior precisao e 

produtividade. Esta intera.yiio tern se tornado maior, devido ao processo de informatiza<yiio de 

escrit6rios, gerando estUdios digitais bern equipados. Tornou-se possivel a gera<;iio de imagens 

realisticas renderizadas e cria<;iio de maquetes virtuais de maneira rapida e em qualquer estagio do 

projeto ou obra. 

A cadeia CAD-Rendering-Anima<;iio-Multimidia, amplia esta comunica<;iio dos conceitos 

e solu.yoes desenvolvidas. CAD (Computer-Aided Design) contribui com o desenvolvimento de 

uma maquete virtual em 3D do produto arquitetonico. A partir desta maquete, pode-se obter 

imagens virtuais congeladas com acabamento (material, cor, textura e ilumina<;iio) via rendering, 

permitindo a visualiza<;iio realista do produto. A anima<;iio obtida da maquete tridimensional, 

permite a vivencia antecipada dos espa.yos projetados atraves dos chamados walkthrough. A 

multimidia e o veiculo pelo qual e possivel obter o maior aproveitamento na uniao das 

representa<;oes obtidas em CAD, rendering e anima<;iio, acrescida de som e imagens reais (video) 

para a comunica<;iio do processo projetual. Mostrando-se urn uso racional e 16gico dos recursos 

especificados para a cria<;iio digital na arquitetura, esta pode tambem tornar -se uma atividade 

estimulante como na forma convencional, na qual interagem miios, olhos e mente 

(McCULLOUGH, 1997). 

A Internet se insere no processo como urn importante meio na busca de melhores solu<;oes 

atraves das possibilidades de aquisi<;iio de conhecimento. F6runs de discussiio eletronicos 

intermediados pela Internet, tornam a troca de informa<;oes entre profissionais de vanas 

localidades, possivel e viavel, uma vez que liga profissionais de varias localidades que procuram 

aumentar conhecimentos sem sair de seus pr6prios escrit6rios. 

Nos capitulos que seguem, o trabalho sera apresentado da seguinte forma: 

• No capitulo 2 sao apresentados os objetivos do trabalho. 0 capitulo 3 contem a 

Revisiio Bibliografica, tratando das sistematicas de projeto, a evolu<;iio do projeto e constru<;iio 

por meio das novas tecnologias computacionais, a Cadeia CAD-Rendering-Anima<;iio-Multimidia 

e formas de comunica<yiio virtual. 

2 
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A metodologia que foi adotada e apresentada no capitulo 4. No capitulo 5, apresenta-se a 

pesquisa de campo e os resultados obtidos. 0 capitulo 6 trata do site ARQ@Net e o forum de 

discussao criado e descrito. No capitulo 7 sao apresentadas as conclusoes deste trabalho e no 

capitulo 8 sao discutidos trabalhos futuros. 

3 



"COMUN1CA<;AO NO PROCESSO DE PROJETO ARQUITETONICO E RELA<;AO CAD-RENDERLVG-AN!MA<;AO-MUL TIMIDIA" 

2 OBJETIVOS 

Os objetivos deste trabalho foram estabelecidos de forma a viabilizar o conhecimento do 

processo de projeto de profissionais de arquitetura, corn os recursos cornputacionais inseridos, 

levando a urna troca de inforrnavoes de forma racional, efetiva e rnotivante. Forarn, entao, 

estabelecidos objetivos dentro de urn contexto geral do que e proposto e outros que especificarn, 

de forma clara, as reais pretensoes do trabalho. 

2.1 Objetivos Gerais 

Os objetivos alrnejados corn este trabalho foram: conhecer o processo de projeto e o uso 

de ferramentas cornputacionais por profissionais de arquitetura na elaborayiio e transrnissao de 

seus projetos, bern como oferecer material informativo e possibilidade de aquisi.yao e troca de 

inforrnavoes corn outros profissionais da area. 

2.2 Objetivos Especificos 
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Os objetivos especificos deste trabalho foram: 

+ Estudar sistematicas de projeto estabelecidas por estudiosos; 

+ Estudar produtos (na plataforma PC Windows) que formam a cadeia CAD-Rendering

Anima"ao-Multimidia para o processo projetual arquitetonico; 

• Conhecer, atraves de pesquisa de campo, OS metodos pessoais de projeto e 0 uso de produtos 

da cadeia CAD-Rendering-Anima"ao-Multimidia, nas fases do processo projetual de 

profissionais de arquitetura da cidade de Campinas e de outras localidades atraves da Internet, 

bern como caracterizar o esrudio e processo de projeto digital utilizados; 

+ Atuar de forma a possibilitar melhorias no processo de projeto encontrado. 

6 
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3 REVISAO BIBLIOGRAFICA 

3.1 0 Projeto- Sistematicas 

Projeto pode ser definido como urn processo de transformayao de objetos, atraves de urn 

meio artificial de modo a melhor servir necessidades, segundo Simon (MANSOUR, 1999). Na 

tentativa de dar urna abordagem formal ao processo de projeto, no inicio da decada de 60 foi 

realizada uma Conferencia englobando varios aspectos relacionados ao desenvolvimento de 

projetos. As sistematicas de projeto arquitet6nico foram criadas para organizar o processo criativo 

de resoluyao de problemas em projeto, de forma a se encontrar estruturas 16gicas que 

caracterizassem todas as fases e estilgios de elabora91io como uma sequencia de atividades a serem 

desenvolvidas pelo projetista. 

Em 1962, Morris Asimow produziu "Introduction to Design", o primeiro livro em uma 

sene projetada editada por James B. Reswick, do Case Istitute of Technology, sobre o titulo 

generico de "The Fundamentals of Engineering Design" (BROADBENT, 1973). Asimow 

apresentou seu modelo em duas estruturas de projeto: urna chamada de vertical, partindo de 

estudos de viabilidade, projetos preliminares, projeto detalhado, planejamento de produ91io e a 

produ91io propriamente dita, seguindo cada etapa da sequencia de projeto, e outra horizontal, 

tendo inicio na etapa de aniilise procedendo atraves da sintese e considera91io, em forma de fases 

que se repetiam de forma iterativa dentro das vanas atividades. Asimow pretendia avan9ar das 
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considera<;5es abstratas para outras mais concretas e, como meio de obter urna melhora do 

processo, para cada fase deveriam ser feitos feedback loops, i.e., realimenta<;5es do processo a 

serem utilizados em dificuldades encontradas em outras etapas (ROWE, 1987). 

Em Londres, em setembro de 1962, acontecia a primeira Conferencia em Metodologias 

de Projeto (Conference on Design Methods) (JONES, 1963), da qual participaram profissionais 

das mais diversas areas, com o intuito de buscar urna solu<;ii.o em grupos e/ou individualmente, 

para problemas comuns e obter maior conexiio entre as vanas atividades criativas. Na tentativa de 

relacionar as varias atividades dos participantes, pode-se detectar urna sequencia de tres fases no 

metodo de projeto que D. G. Christopherson chamou de concepyiio, realiza<;ii.o e comunica<;ii.o 

(BROADBENT, 1973). Outro conferencista, J. K. Page, chamou as fases de: ana.Jise, sintese e 

avalia<;ii.o, que foram vistas como as fases centrals das vanas seqiiencias de decisoes. J. K Page, no 

entanto, era contrario ao pensamento de que o processo de projeto pudesse ser descrito 

simplesmente como uma sequencia direta e Unica de fases, ja que durante o processo criativo 

pode-se voltar infuneras vezes no ciclo. Por exemplo, quando urn projetista esta produzindo na 

fase de sintese, este pode perceber que deixou de analisar fatores importantes para o problema em 

questii.o, retornando aquela que seria a primeira fase do processo, i.e. a ana.Jise, produzindo uma 

sintese modificada ate que todos os aspectos sejam verificados na busca da melhor soluyii.o. 

Entre propostas de outros te6ricos e projetistas, o trabalbo de Denis G. Thomley, da 

Universidade de Manchester, merece atenyii.o ja que seu modelo detalha o processo de projeto 

para finalidades educacionais, sendo incorporado entre praticas profissionais do Royal Institute of 

British Architects (ROWE, 1987). Denis G. Thomley elaborou urn metodo projetual visando 

caracterizar o processo de projeto, como urn sequencia de estagios bern definidos e com tarefas 

claras e bern entendidas pelos alunos durante o desenvolvimento do curso de arquitetura. 0 

metodo visava tomar os projetos mais criativos e imaginativos, dando ao projetista apenas urna 

sequencia 16gica de a<;5es a serem tomadas na concepc;;ii.o, sem a preocupac;;ii.o com o resultado 

final (THORNLEY, 1962). 0 metodo de Denis G. Thomley, contraria o pensamento de que 

projetar em arquitetura seja urn processo interessado somente na ana.Jise de consecutivos 

problemas e sua resoluyii.o, afirmando que em cada etapa onde o estudante descobre seus pr6prios 

objetivos e aprende a manipula-los, e o mais importante do processo projetual. 
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0 Metodo Sistematico proposto por J. Christopher Jones, buscava guardar na mente do 

individuo que projeta, 16gica e imaginayao de forma separada, ou seja, em urn primeiro instante a 

imaginayiio estaria livre para criar baseado no problema exposto e suas especificayiies de 

desempenho, em urn outro instante, a 16gica entraria dando direcionamento a todas as ideias 

criadas, sem compromisso com a solu9iio definitiva. Segundo Jones, o metodo por ele criado e, 

primeiramente, urn meio de resolver urn confl.ito que existe entre analises 16gicas e pensamento 

criativo (BROADBENT, 1973). Este metodo proporia a divisiio do processo projetual em fases 

distintas e claras de desenvolvimento do problema a ser solucionado: analise, sintese e avaliayiio 

(JONES, 1963). 

Varias outras tentativas de equacionar o processo de projeto e as fases de urna sequencia 

de decisoes foram feitas nesta epoca, entre elas as mais notaveis foram realizadas por Archer 

(1963) e Mesarovic (1964). Jones descreveu varias outras ideias sobre metodos de projeto em urn 

artigo sob o titulo "Design Methods Compared: Strategies" no ano de 1966 (BROADBENT, 

1973). 

Outras proposiyiies foram elaboradas de forma similar por projetistas e te6ricos, sendo 

propostos e usados varios modelos organizados de resoluyiio de problemas. 0 objetivo foi 

conseguir uma aproximayiio cientifica e objetiva a respeito de projeto, prevalecendo urn senso de 

determinismo com o processo de projeto inteiro passando a ser acreditado, claramente e 

explicitamente organizado, dados relevantes juntados, parametros estabelecidos e urn produto final 

ideal produzido. Conseguia-se passar de urn reino subjetivo de projeto para outro emancipado e 

acessivel com as novas proposi9oes. Outros experimentos de aproxima9oes niio tiveram sucesso 

(ROWE, 1987). 

Apesar de todas as tentativas de enquadrar o processo projetual em arquitetura, em bases 

formals, uma pesquisa feita entre arquitetos e engenheiros civis na cidade de Sao Paulo, mostra 

que a arte de projetar no Brasil resiste ao enquadramento em metodos cientificos 

(KOWALTOWSKI, 1993). 
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3.2 A evolu~ao do projeto e constru~ao por meio das novas 

tecnologias computacionais 

3.2.1 0 Projeto na era da tecnologia 

Com o advento das ferramentas computacionais, iniciaram-se modificayoes radicais no 

processo de projeto arquitetonico, antes tradicionalmente iniciado atraves de esbovos no papel, 

podendo agora, serem gerados e finalizados na tela da maquina (MARX, 2000). Ainda e comurn 

nos dias atuais, encontrar urn profissional de arquitetura iniciando seus projetos com rabiscos no 

papel com ajuda de grafite, ja que segundo Daniel Herbert, o esbovo e "o principal meio de 

pensamento" (SCHWEIKARDT e GROSS, 2000). Em seguida, este mesmo profissional vai para 

frente de urn monitor de computador e digitaliza suas ideias, trabalhando com modelos em tres 

dimensoes. Esse processo, no entanto, apesar de normal, pode consumir muito tempo dependendo 

da tecnologia existente e do conhecimento para utilizil-la. Os produtos de CAD existentes, em 

grande parte nao permitem sua utilizaviio nos passos iniciais de urn projeto, muitas vezes por ser 

urna etapa intuitiva e individual. 0 uso de tais produtos tern se tornado urna unanimidade nos 

processes de cadastro ou desenvolvirnento do desenho ern 2D, rnanipulavao de modelos 3D e 

renderizaviio e animaviio de objetos, no entanto, ainda niio se conseguiu acabar com a lacuna 

existente ente os esbovos manuais no inicio do processo de projeto e seus refinamentos com o 

auxilio do computador. 

Urn trabalho desenvolvido na Universidade do Colorado chamado Digital Clay, tenta 

estreitar a distiincia entre esboyo inicial e modelo tridimensional digitalizado. 0 Digital Clay 

executa todo urn algoritimo de reconhecimento de bordas e vertices de urn desenho feito 

rnanualmente. Inicialmente, o projetista desenha de forma convencional (manualmente como no 

papel) na janela de esbovo ate chegar it representavao satisfat6ria do objeto tridimensional. Ap6s 

feito o esbovo, a aplicaviio realiza passos de interpretaviio e reconhecimento das bordas e vertices, 
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fixando valores para os pontos. Durante o processo, o projetista ainda pode "rabiscar" sobre o 

esbo'<o ou arrastar linhas e vertices, podendo modificar a interpola'<1io do programa ate chegar a 

pretens1io inicial. Depois que as coordenadas tridimensionais de bordas limites e vertices sao 

processadas e reconhecidas, o modelo aparece em urn ambiente utilizando c6digos VRML 

(Virtual Reality Modeling Linguage) para aruilise e edi'<iio. Esta aplica'<iio vern passando por 

melhoramentos continuos na busca de se chegar a uma interface com o usuiuio o mais proximo 

possivel do desenvolvimento inicial do projetista, enquanto ainda na prancheta (SCHWEIKARDT 

e GROSS, 2000). 

Os projetos arquitet6nicos tern, por seculos, usado desenhos de pianos e eleva~es como 

ferramentas diretas de projetos de constru'<5es. Para melhorar o nivel de abstra~o dos projetos, 

em algum ponto de desenvolvimento, perspectivas e/ou maquetes (fisicas ou virtuais) sao 

adicionadas. No caso de maquetes fisicas, esta inclus1io despende muito tempo de forma a n1io 

justificar que sejam feitas em todo projeto ou modificadas a qualquer momento quando necessiuio, 

o que gera conflitos entre o objeto elaborado (projeto) e o objeto criado ( edifica91io ). Isto se toma 

uma limitay1io aos projetistas que sempre fizeram do desenho a parte mais importante do processo, 

mais do que a propria edifica'<iio (MARX, 2000). 

No espayo fisico, modelos graficos tridimensionais sao representay5es mais efetivas que 

os modelos bidimensionais, alent de proporcionar ajustes em tempo real nao somente da posi'<1io e 

rota91io, como tambem de escala, cor, ponto de visao e luz. A disponibilidade de walkthrough e 

tecnologia de realidade virtual, aumenta a versatilidade dos modelos digitais, proporcionando urn 

ambiente completamente imersivo, que e uma tecnica de visualiza~o impossivel com modelos em 

escala convencional. A apresenta91io de urn objeto modelado digitalmente, usualmente inclui niio 

somente o modelo em si, mas tambem imagens renderizadas, sendo talvez a maior vantagem de 

modelos digitais sobre modelos fisicos, o fato que eles podem ser facilmente transformados em 

imagens fotorrealisticas. Modelos digitais podem ser renderizados por evoluv1io em qualquer 

ponto durante o desenvolvimento do projeto, e aplicayoes de imagens, prontamente disponiveis, 

podem renderizar cenas com qualidade e detalhe superior ao do modelo fisico (SCHWEIKARDT 

e GROSS, 2000). 
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Ainda existem profissionais que rejeitam as novas tecnologias como ferramentas 

auxiliadoras no processo projetual, no entanto, visitando urn escrit6rio de desenvolvimento de 

projetos, o que se ve sao ambientes dominados por computadores, esta9oes de trabalho, 

impressoras, entre outros equipamentos. Em algum canto escondido destes ambientes, estiio mesas 

com instrumentos de desenho e modelagem tradicionais. 0 resultado provavel entre a competi9iio 

interativa entre as duas midias, niio e a extin9iio do anal6gico nas miios do digital mas uma 

coexistencia entre os dois sistemas, aproveitando-se o que cada urn tern de melhor, tendo em 

mente que a mais poderosa arma contra novos desafios e a diversidade de recursos, metodologias, 

habilidades, etc. (BERMUDEZ eKING, 2000). 

Ha que se fazer sempre uma compara9iio entre as duas formas de projetar em termos de 

custo, tempo gasto e precisiio para visualiza9iio e, portanto, execu9iio da obra (MARX, 2000). 

3.2.1.1 0 ensino do processo de projeto digital 

No contexto de processo de projeto digital, paira a duvida de qual e o papel do educador 

na inser9iio do computador durante o ensino, urna vez que alem de auxiliar no desenvolvimento 

da capacidade criativa do estudante, este precisa ensina-lo a utilizar ferramentas para transpor o 

que cnar. 

0 computador deve participar do processo apenas como elemento que facilita a 

comunica9iio de ideias e niio como criador de conteudo. Baseado nisso, o ensino de projeto 

deveria ser divido em cursos separados, urn responsavel por dar conteudo te6rico e a capacidade 

de analises criticas sobre projeto e outro instruindo o estudante a desenvolver suas ideias na tela 

do computador, como ja acontece em urn curso de projeto na Universidade da California 

(Berkeley). A premissa fundamental do curso citado e que o projeto digital e urn processo criativo 

e niio apenas urn processo baseado na habilidade, o que refor9aria a ideia de que o computador e 
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melhor como ferramenta de renderizayiio e modelagem e niio vital como ferramenta que facilita 

diretamente o processo de projeto (MARX, 2000). 

Em projeto arquitetonico, o desafio principal e identificar o padriio de projeto que mais se 

ajusta ao pensamento dos estudantes e manter discussoes sobre padroes conceituais diferentes, 

que poderiio ser valiosas para eles. Niio se deve esperar, no entanto, que todo conhecimento de 

projeto seja dado a priori para estudantes, nem que estes sigam estritamente uma metodologia de 

projeto sugerida pelo educador. Na integrayiio de computadores e projeto arquitetonico, as 

palavras-chaves devem ser metodologia e representayiio, ja que para urn projetista representar 

cada passo de desenvolvimento de seu projeto digital, este deve estar totalmente consciente da 

metodologia que esta seguindo. E atraves da metodologia que se pode realizar urn dialogo bern 

sucedido entre projetista e rnaquina (MADRAZO, 2000). 

No Brasil, urn exemplo de interaviio do computador no processo criativo de projeto, 

acontece na Universidade de Campinas (UNICAMP), onde a computayao vern sendo integrada ao 

curriculum. Esta integrayiio ocorre sem ser extraido do aluno de arquitetura, o prazer de 

desenvolver suas habilidades de "maos e olhos" no processo criativo, mas ao contrario, vern 

acrescentar produtividade, precisiio e qualidade aos projetos. Este processo de interaviio da 

maquina com o processo de projeto acontece devido a consciencia da globalizaviio e 

cornpetitividade do mundo profissional, que dernanda maior produtividade e qualidade de projetos 

(KOWALTOWSKI, et al, 1999). 

3.2.2 A interferencia da maquina do esbo~o inicial a manuten~ao de 

urn edifica~ao 
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3.2.2.1 A busca de integra~ao entre projetos de uma edifica~ao 

A complexidade de desenvolvimento do projeto de uma edificao;:iio de forma integrada 

entre os varios profissionais que este requer, obriga a busca de maior interao;:iio entre responsaveis 

por projeto arquitetonico e executivos. Na Universidade de Auckland na Nova Zelandia, vern 

sendo desenvolvida uma "aplicao;:iio" denominada ICAtec-II, visando a integrao;:iio de ferramentas 

de projeto usadas por varios projetistas. Isto implica que muitos conceitos devem ser trabalhados 

de forma independentes, mas ao mesmo tempo, juntando cada informao;:iio ao projeto global, 

gerenciados por Sistemas de Projeto Integrados. Esta uniiio deve acontecer em todos os niveis 

necessarios para constru<;:iio, implicando em ferramentas de projeto bern diferentes, tais como: de 

simulao;:iio termica, simula<;:iio estrutural, analise de iluminao;:iio, etc. que exigem entradas de dados 

bastante discrepantes umas das outras. Com a integrao;:iio, ha que ser observada a consistencia do 

projeto como urn todo e a sua coordenao;:iio, ja que o projeto de uma edifica<;:iio envolve varios 

profissionais responsaveis por diferentes aspectos. Em ambiente de projeto eletronico, a 

coordenao;:iio de projetos pode ser mais complexa do que quando feitos manualmente, por 

envolverem varias ferramentas com estruturas pr6prias, alem da possibilidade de insero;:iio de 

novos projetistas ou novas ferramentas durante o desenvolvimento, exigindo urn grande controle 

de todo o processo (AMOR, HOSKING e MUDRIDGE, 1999). 

Por meio do computador e possivel, alem de otimizar a fase inicial de projeto e seu 

desenvolvimento, prever gastos com manuten<;:iio de uma edifica<;:iio ap6s sua construo;:iio. Na 

Universidade de Salford, UK, estiio sendo desenvolvidas aplicao;:oes para estimativa e previsao de 

manuten.yiio ao Iongo do ciclo de vida uti! de uma constru.yiio (UNDERWOOD, ALSHAWI, 

2000). A ideia e conseguir automa.yiio e integra.yiio dentro de urn ambiente de constru<;:iio 

integrado, incorporando varias aplicao;:oes de constru.yiio, possibilitando o compartilhamento de 

informa.yoes de projetos entre estas. 0 mais importante no desenvolvimento destes ambientes e a 

possibilidade de clientes e/ou projetistas terem exata no.yiio do impacto de varios projetos sobre 

manuten<;:iio global da edifica<yiio, antes mesmo de iniciar a fase de constru<;:iio. Sendo possivel 

neste momenta, saber o custo com o reparo ou substitui.yiio de uma janela, por exemplo, em 
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algum momento previsto no seu ciclo de vida, utilizando em sua interface, recursos de pacotes de 

softwares como AutoCAD e gerando modelos de realidade virtual dos elementos de projeto 

criados. 

3.2.3 A Cadeia CAD-Rendering-Anima~ao-Multimldia 

3.2.3.1 Computer-Aided Design (CAD) 

Nos anos de 1970, vanas eram as visoes sobre como o computador haveria de interferir 

no projeto em urn futuro proximo. Alguns projetistas achavam que a maquina seria uma sena 

ameava em seu campo de trabalho, imaginando que o computador poderia os tornar obsoletos, 

ultrapassando-os em habilidades de projetar. Outros atribuiam propriedades magicas ao 

computador, acreditando que qualquer dado advindo dele, emergiria na forma de informavoes 

precisas e definitivas. Ja uma terceira visao, e esta nao peculiar apenas aos projetistas, era a de 

que, como advento da milquina, tudo a ela relacionado seria degradante e desumano. Esta visao 

foi apresentada mais fortemente por F. R. Leavis que nao aceitava que o computador poderia 

enriquecer a vida humana de alguma forma (BROADBENT, 1973). G. Broadbent tinha sua 

propria visao de que, se os computadores fossem projetados para auxiliar o cerebro humano 

atraves de urn diillogo mais efetivo entre ambos, poderiam ser obtidos vanos avanyos e as 

mudanvas seriam entao para o bern, possibilitando maior liberdade para o homem (BROADBENT, 

1973). 

Com o tempo, a experiencia e a evoluyao da tecnologia, notou-se que o computador 

passaria a ser uma ferramenta indispensavel para o desenvolvimento e melhor visualizayao dos 

projetos, inclusive para os clientes, muitas vezes leigos ao assunto. Na decada de 1980, o 
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computador passou a assumir importante espavo entre os projetistas que puderam contar com 

ferramentas mais acessiveis e fiiceis de utilizar, auxiliando seu processo de projeto. Inicialmente, a 

tecnologia de CAD era orientada a elementos geometricos, desenhando linhas, arcos ou circulos 

apenas auxiliares do processo como urn todo. Com a evoluviio da tecnologia voltada para este 

campo, tern surgido softwares para desenho orientado ao objeto, permitindo criar elementos como 

realmente siio. 

Os softwares disponiveis atualmente oferecem recursos para desenho de planta baixa, 

detalbes executivos, geraviio automatica de perspectiva, cortes e elevavoes, maquete 3D, 

renderizaviio de imagens, simulaviio de iluminaviio natural e artificial que atraves de coordenadas 

geograficas, simulam sombras, espelhamento e refravao. Outra facilidade dos programas 

disponiveis siio as bibliotecas de objetos a eles integradas, tais como m6veis, revestimentos, 

portas, janelas, entre outros, o que permite a perfeita visualizavao dos espavos, estando o projeto 

ainda na tela do computador. Alem destas possibilidades, ainda e possivel integrar a softwares de 

desenho, softwares de ciilculo e orvamento, fazendo por exemplo, com que se saiba as 

interferencias no custo final da obra a cada modificavao feita no ato de projetar. 

Todas essas facilidades fizeram com que arquitetos e projetistas de uma gera\)iio mais 

nova, trocassem a prancheta, o lapis e o papel pela tela do computador, na qual mentalizam o que 

sera construido e, utilizando"se todas as possibilidades oferecidas pelas novas ferramentas, criam 

seus projetos tendo a sensa\)iio de estarem construindo (ARQUITETURA E URBANISMO, 

1999). 

3.2.3.2 CAD e a Terceira Dimensao 

Leon Battista Alberti, em uma passagem em "Ten Books on Architecture", definiu 

desenhos como abstravoes separadas de materia fisica, consistindo de "linhas e iingulos". Disse 
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ainda que a tarefa do desenho e fazer "uma :firme e graciosa pre-ordenar;:ao destas linhas e 

iingulos". Ele dizia que a correspondencia entre linhas em papel e linhas em espar;:o, poderia ser 

estabelecidas sistematicamente atraves do uso de tecnicas de projer;:ao - em particular, a 

perspectiva (MITCHELL e McCULLOUGH, 1995). 

Urn projeto arquitetonico representado em duas dimensoes, deixa margens a infuneras 

interpretar;:oes, impossibilitando urn perfeito entendimento do que se esta querendo transmitir. 

Representar em uma terceira dimensiio, reduz inumeros erros de interpretar;:ao por tomar visivel 

aquilo que se esta projetando (HARFMANN, 1993). 0 interesse de muitos projetistas 

arquitetonicos, esta na mode1agem de s61idos e em processos de reconhecimento de sua super:ficie, 

explorando-a e interpretando-a atraves de processos de renderizar;:ao de imagem (MITCHELL e 

McCULLOUGH, 1995). 

Todo sistema de CAD parte do mesmo principio basico de modelagem de objetos em 3D. 

Pode-se gerar s61idos complexos a partir de combinar;:oes "booleanas" (uniao, interser;:ao e 

subtrar;:ao) sobre primitivas basi cas como paralelepipedo, cilindro, esfera, cone entre outras. 

Tambem pode-se obter s61idos quaisquer a partir do desenho de per:fis em 2D e sua transformar;:ao 

em 3D por operar;:oes de extrusao ou revolur;:ao. Associados a estes recursos basicos sao 

necessarias operar;:oes de manipular;:ao de so lidos como alinhamento, rotar;:ao, e edir;:iio (ex.: corte) 

(RUSCHEL e KOWALTOWSK.I, 1995). Sistemas de CAD mais completos permitem a edir;:ao de 

s61idos complexos modi:ficando-se seus componentes. Sistemas de CAD desenvolvidos para a 

atividade especifica de projeto arquitetonico possuem primitivas em 3D parametrizadas, 

apropriadas para projeto de edi:ficar;:ao e recursos de manipular;:ao e edir;:iio facilitados. 

3.2.3.3 Superficies e Renderiza~ao 
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Superficies em CAD sao utilizadas ern dois contextos diferentes: nos processes de 

renderizac;:ao e na rnodelagern de formas rnelhor representadas neste fonnato (ex.: terrenos). 

Os processes de renderizac;:ao de irnagern, consistern na explorac;:ao e interpreta9ao de 

superficies que determinarn parte de urn solido qualquer. Para a modelagem de superficies sao 

realizadas operac;:oes de "varredura" que obtern formas variadas percorrendo atraves de linhas 

retas, arcos ou qualquer outra forma, formando corpos Unicos que rnoldarn corpos 

tridirnensionais. 

Os softwares de rnodelagern aproxirnarn superficies por malhas de quadrihiteros ou 

triangulos para produzirern formas curvas, criando "patches" ou os "pedac;:os" formadores de uma 

determinada superficie. Em alguns sistemas de rnodelagern, superficies curvas sao representadas 

arrnazenando valores de parfunetros, por exernplo: urna esfera pode ser representada por suas 

coordenadas de centro e raio, etc. os quais podem ser usados em conjunto corn formulas 

rnatematicas para gerar irnagens precisas de superficies. Ja os sojtwares de renderizac;:ao, explorarn 

uma superficie seguindo tres passos: prirneiro suscitarn uma perspectiva ou projeyao, em seguida 

as superficies visiveis sao determinadas para, finalrnente, ser executada a explora\)ao 

cornputacional propriarnente dita, determinando como essas aparecerao. 

Outro fator que influencia a qualidade da irnagem obtida e 0 efeito de fontes de luz que 

incidem sobre a rnesrna, determinando as superficies visiveis e invisiveis ao observador e gerando 

efeitos tais como rnudanc;:as de tons e de sombreado na irnagern. Alguns cientistas criararn leis 

quantitativas descrevendo a distribuiyao de luz refletida, proporcionando bases para algoritmos de 

sornbrearnento de superficie usadas ern computac;:ao gnifica. Ern muitos interiores arquitetonicos, 

por exemplo, a qualidade deste depende das inter-reflexoes difusas e sombras suaves projetadas 

para toma-lo agradavel. Quando se faz urn projeto ern cornputador, projetando-se as linhas e 

posteriormente rnodelando superficies atraves de processes de renderizac;:ao, usa-se tarnbem 

efeitos de reflexao e transparencias alern de sornbras lanyadas para se conseguir o realismo na 

visualizac;:ao do projeto (MITCHELL e McCULLOUGH, 1995). 
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Inumeras vezes o projetista esta interessado em estudar, alem dos efeitos de i!uminayao 

no projeto, os detalhes e texturas dos materiais nele inseridos. No caso de urn arquiteto 

desenhando urn parede de tijolos, urna analise microestrutural dentro da superficie poderia ser feita 

para obter o efeito realistico, seguindo-se alguns passos: primeiramente a parede e desenhada 

apenas como urn retil.ngulo colorido; em urna segunda aproximayao sao modelados os pequenos 

retil.ngulos menores representando os tijolos e em seguida, sendo de interesse o estudo dos efeitos 

sutis (juntas de argamassa, por exemplo ), deve-se dispor de urn modelo tridimensional de relevo 

de superficie e procedimentos de interpretayao que mostram as linhas e sombras sobre urn tijolo 

individual. Estuda-se os tijolos sabendo-se que estes nao sao apenas retil.ngulos uniformes, mas 

sim que apresentam variayoes de cor e brilho dependendo do ponto de visada. A analise 

microestrutural pode ser tao profunda quanto e a necessidade de quem esta projetando alguma 

superficie e da quantidade de recursos computacionais disponiveis, ja que quanto mais detalhada 

uma imagem, mais memoria computacional esta exigira. 

3.2.3.4 Anima~ao 

Outro recurso importante no processo de visualizayao de projeto e a animayao, que torna 

urn elemento (edificayao, por exemplo) mais vivenciado. 0 processo basico de animayao consiste 

em urn arranjo de molduras exibidas em sequencia e ordem fixa, produzindo movimentos 

sucessivos e rapidos o bastante, dando ao observador a noyao do modelo em movimento de urn 

ponto de vista particular. Softwares para especificar movimentos em torno de urn solido, usam de 

urn tipo de opera9ao chamada keyframe, que fazem o mesmo que as opera9oes de "varredura" 

para mover urn molde bidimensional em uma terceira dimensao produzindo urn solido. Esta 

operayao, no entanto, move urn solido tridimensional atraves de uma quarta dimensao para varrer 

urn hipersolido. Para se produzir movimentos muito complexos, estes podem ser coreografados 

atraves da concatena9ao de movimentos mais simples (MITCHELL e McCULLOUGH, 1995). 
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No processo de animayiio, o esrudo dos movimentos do corpo hurnano alcan9am grande 

importancia, pois no caso de urn modelo de urn robo por exemplo, e necessaria conhecer as 

caracteristicas de movimentos, tais como dos membros em rela9iio a cabeya, como os olhos, 

orelhas, enfirn, das partes se movendo como urn todo. Neste caso e indispensavel o estudo das 

juntas ou mecanismos que Jigam as varias partes do modelo para que se obtenha movimentos tao 

suaves quanto os reais. 

Uma forma de obter anima9iio se da atraves da defini9iio de cameras de video virtuais, 

que diio parametros de visiio para urn cemirio de perspectiva animada que, ao contrario de videos 

e cameras reais, sao pontos adimensionais, sem peso e com Jiberdade ilimitada de movimento, 

possibilitando efeitos de zoom variando o angulo de visao do espectador. 0 resultado entre 

movimentos de camera e movimento de cenario de anima9iio e urn walkthrough ou flythrough 

dentro do cenario de projeto. A escolha de molduras de referencia e uma a9iio interessante para 

obtenyiio da anima9iio, permitindo reduzir os efeitos indesejaveis em cenarios que apresentam 

partes animadas e outras constantes. Essas molduras de referencia podem ser temporais, uteis para 

varias finalidades de projeto, por exemplo, para urn projetista de paisagem que estuda efeitos de 

iluminayiio durante urn dia e mutay5es sazonais de folhagem durante urn ano e tarnbem para urn 

arquiteto que pode adotar o ponto de vista do usuario de uma construyiio, movendo em urna 

escada rolante em velocidade natural. Quando se disp5e de grande poder computacional e possivel 

produzir animay5es em tempo real de cenarios tridimensionais, usados por exemplo, em 

simulal(5es de voo. 

Anima9iio e video vivo e urn processo que interessa a muitos projetistas em varios tipos 

de projetos, misturando anima9iio por computador com imagens sintetizadas, inserindo-as dentro 

de uma imagens capturada. Por exemplo, urna construyao animada por computador pode ser 

mostrada no contexto de urn cenario de rua viva, onde tern o trafego passando, pessoas indo e 

vindo, e assim em diante. 

A realidade virtual (VR - Virtual Reality) e urn tema usado dentro deste contexto, que 

consiste na animayiio por computador atraves de 6culos especiais que sao usualmente combinados 

com instrumentos de posiyiio, produzindo movimento sincronizado com a posi9iio e direyiio da 
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cabe9a de quem esta usando, podendo por exemplo, o usuario se localizar no "interior" de uma 

construyiio e andar afim de explora-la. Podem tambem ser utilizados trajes e luvas de dados para 

aumentar o poder de imersiio, ja que desta forma, o que a miio gesticular podera ser sentido alem 

do poder de "carregar", "agarrar" coisas, enfim "entrar" em urn ambiente digital virtual. 

Chaves em (CHAVES, 1993), descreve a realidade dita virtual de hoje distinguindo-a, 

conceitualmente, do reino do ficcional e imaginario, decorrida da revoluyiio da informatica: dos 

computadores e das telecomunicayoes. 0 autor afirma que "o sentido da expressiio "realidade 

virtual" niio tem, hoje, entretanto, essa conotar;iio de fictivo, apenas imaginado. Quando hoje 

fa/amos, par exemplo, em "shopping center virtual", niio estamos nos referindo a um shopping 

center que existe apenas na ftcr;iio ou na imaginar;iio, e, portanto, apenas em um sentido jraco do 

termo do "existir". Estamos nos referindo, isto sim, a um shopping center que existe em um 

sentido forte do termo, ainda que sua existencia ou realidade niio possa ser delimitada 

precisamente em termos espar;o--temporais". 

3.2.3.5 Multimidia 

0 termo multimidia no seu sentido mais amplo se refere a apresentayiio e recuperayiio de 

informa9oes atraves do computador de maneira multi ssensorial, integrada, intuitiva e interativa 

(CHAVES, 1991)_ Os sistemas de multimidia vern combinar uma variedade de fontes de 

informa9iio, tais como voz, graficos, animay()es, imagens, audio e movimento de video, dentro de 

uma Unica aplicayiio. Esfor9os de pesquisa e desenvolvimento em multimidia podem ser 

categorizados em dois grupos. 0 primeiro centra sua aten9iio sobre estayoes de trabalho do tipo 

stand-alone e sistemas de sojtwares associados e ferramentas, tais como: composi9iio de musica, 

ensino de CAD e video inte>ativo. 0 segundo combina multimidia com sistemas distribuidos. Esta 

segunda abordagem e mais promissora. Novas aplicayoes em potencial baseadas em sistemas 
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multimidia distribuidos, incluem sistemas de informayao multimidia, sistemas de colaborayao e 

conferencia, serviyos multimidia sob demanda e ensino a distancia (FUHRT, 1994). 

A caracteristica que define sistemas de multimidia e a incorporayao continua de midias 

tais como voz, video e animayao. Sistemas de multimidia distribuidos requerem transferencia 

continua de dados sobre periodos de tempo relativamente Iongo, sincronizayao de midia, grande 

capacidade de armazenamento e tecnicas de indexayao e procura especial adaptadas para variados 

tipos de dados. A complexidade de aplicayoes multimidia utilizam a capacidade maxima de todos 

os componentes de urn sistema de computador (FUHRT, 1994). 

Hipertexto (texto nao lineares) com multimidia e denominado hipermidia 

(BALASUBRAMANIAN, 1994). 0 potencial de sistemas hipermidia esta em sua habilidade em 

implementar corpos de informayao amplos, complexos, ricamente conectados com referencia 

cruzada. Esses sistemas tern a capacidade de levar urn usuilrio a navegar dentro de uma rede de 

informayoes atraves de estruturas de acesso, obtendo entre outras possibilidades, produyoes de 

videos iterativos com links de referencia a uma rede de nos e aplicayao na produyao de 

walkthroughs iterativos. Em walkthroughs iterativos e possivel, por exemplo, que a rede de ruas 

de uma cidade seja documentada trilbando uma camera de video abaixo de cada rua, em ambas 

direyoes, resultando em segmentos que podem ser associados para gerar urn mapa de movirnento, 

no qual o usuilrio escolbe a direyao para cada interse;;:ao, explorando toda a rede como se o 

estivesse fazendo a pe. Sistemas hipermidia podem explorar estruturas bidimensionais como mapas 

e textos atraves de indexay()es, no entanto, tais sistemas tambem podem indexar estruturas 

tridimensionais como modelos geometricos que podem ser organizados em hierarquias de volumes 

(MITCHELL e McCULLOUGH, 1995). 

0 desenvolvirnento futuro desta area depende da cooperayaO de pesquisadores de areas 

bastantes diferenciadas, como sistemas de gerenciamento de banco de dados, hipertexto, 

interpretayao de imagem, reconhecimento de voz, computa;;:ao grilfica e realidade virtual, e sua 

interayao com profissionais de midia e artistas (GROSKY, 1994). 
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3.2.3.6 Comunicat;ao Virtual 

Urn projeto em todas suas fases, engloba profissionais de varias areas de engenharia, 

arquitetura e projetos em geral. Para a elabora9ao de urn projeto, os profissionais envolvidos 

devem se reunir a cada tomada de decisao para que resulte na melhor solu9ao ao final dos 

trabalhos. Essas reunioes despendem grande parte do tempo de elabora9fio do projeto em si, 

muitas vezes atrasando cronogramas pre-elaborados. Com a evolu9ao dos computadores e redes 

mundiais, tern se tornado cada vez mais comurn que estas conferencias se deem it distancia, 

estando cada profissional em seu local de trabalho. 

Em urn projeto que englobe profissionais de varias areas, uma forma de se amenizar a 

distancia e, conseqiientemente, as dificuldades de comunica9ao, e a partir do uso do computador 

ou ainda redes de computadores. Foram criados os esrudios virtuais de projeto que passariam a 

ligar profissionais de todo o globo terrestre por meio de computadores, que passaram a ser 

menores e mais potentes em termos de recursos com as novas tecnologias, permitindo transmissao 

de imagens de alta qualidade, transmissao de audio e video em tempo real (MITCHELL e 

McCULLOUGH, 1995). 

As universidades de Hong Kong, Zurique e Washington, atraves da cria9ao de urn 

estUdio virtual de projeto, fizeram urna experiencia em projeto colaborativo, a qual integrou 

alunos e professores no desenvolvimento de urn projeto comurn por meio de sistemas auxiliados 

por computador (CAD), uma base de dados central, a Internet (JVWW) e videoconferencia. 0 

projeto foi dividido em fases a serem trabalhadas e, ao finalizar oito horas de trabalho, projetistas 

de uma das tres universidades submetiam os modelos 3D, imagens geradas e textos explicativos 

para base de dados central para que no outro dia, o proximo projetista escolhesse o melhor 

projeto, continuando dali em diante (KOLAREVIC et al, 2000). A experiencia foi relatada como 

sendo positiva, angariando alunos a adotarem a abordagem na sua vida profissional. 
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Na comunica~ao virtual existe o Telnet (software que permite acesso remoto conectando 

a maquina do usu!irio it mitquina servidor ligada it rede) permitindo ao usu!irio "Iogar" servidores 

em localiza~oes remotas. Existe tambem o ftp (File Transfer Protocol), que permite pegar 

arquivos de urn servidor e transferi-lo para uma maquina local. 0 inconveniente da utilizayao do 

recurso de telnet, da-se pela falta de interface gnifica sendo necess!irio digita~oes de comandos, e 

a nao existencia de mecanismos de procura de informa~oes distribuidas por extenso diret6rios de 

dados. Para aliviar este problema foi entao projetado o sistema de Internet Gopher, organizando 

informa~o para busca mais conveniente e proporcionando interface de facil utiliza~ao. 

A seguir ao Internet Gopher, surgiu o World Wide Web au WWW, urn sistema baseado 

na hipermidia apresentando urna homepage, que nada mais e que urn documento hipertexto com 

links para outras p!iginas do mesmo tipo, que podem ser parte de urn mesmo documento ou estar 

localizadas em servidores funcionando em outras maquinas da Internet. Associado it WWW 

surgiram os Browsers (ex.: Netscape e Microsoft Internet Explorer), sojtwares usados para 

visualizar homepages, navegar atraves da Web seguindo os links de hipertexto e acessar recursos e 

recuperar arquivos de servidores WWW. Paginas WWW sao criadas a partir de uma linguagem 

especializada cbamada HTML (Hypertext Markup Language) ou atraves de programas de 

conversiio de textos para esta linguagem. 

A Internet, e a rede mundial de informa¢es mais utilizadas por pessoas com os mais 

variados interesses, inclusive usu!irios de CAD. 0 fato de se poder manipular urn desenho, junta-lo 

a outros e distribui-lo entre v!irios usu!irios, permite que varias pessoas de locais diferentes e ao 

mesmo tempo o fa~ atraves do acesso a Web (SCHUTZBERG, 1997). A linguagem VRML, ou 

Virtual Reality Modeling Language, permite a disponibiliza~ao de modelos 3D na Internet 

(GRABOWSKI, 1997). Sistemas de CAD atuais possuem recursos de conversao de urn modelo 

em 3D proprio para esta linguagem. Nota-se entao que atraves da Web, o CAD deixara de ser uma 

ferramenta de produtividade individual para produtividade organizacional (SCHUTZBERG, 

1997). 

Os esrudios virtuais de projeto, tornar-se-ao cada vez mais utilizaveis quanto mats 

rapidamente forem substituidas as tecnicas tradicionais de desenho e modelagem, eliminando 
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encontros fisicos propriamente ditos. Os projetos sao disponibilizados na tela de computadores 

cada vez menores mas que, no entanto, apresentam grandes possibilidades a profissionais que 

necessitem de tarefas realizadas cada vez mais rapidamente e com maior nivel de perfei9ao. Pode

se notar que atraves destes esrudios, salas de conferencias virtuais possibilitarao, virtualmente, 

"sentar-se" em volta de uma mesa, discutir e alterar urn projeto sem grandes dificuldades e em 

tempo real de acontecimento. 

Juntamente com a facilidade de execu9ao de projeto atraves de esrudios virtuais, espera

se a possibilidade de exibi9iio de grande qualidade com conex5es de redes e bons equipamentos de 

exibiyao para mostrar tudo com grande realidade, apesar de virtual. Quanto mais sofisticados estes 

espa9os, mais poderao oferecer ao usmirio, por exemplo, espa9os que incorporem poderosas 

esta9oes de trabalho (workstations) que poderao gerar walkthroughs em tempo real de proposta 

de projeto (MITCHELL e McCULLOUGH, 1995). 

3.2.3.7 F6runs de Discussao 

A partir da interligayao de pessoas de varios locais atraves da Internet, tomou-se possivel 

a criayao de comunidades virtuais que debatem temas de interesse comum atraves de f6runs de 

discussiio eletronicos. Chaves em (CHA YES, 1993), define comunidade virtual como uma 

comunidade constituida por pessoas que nao habitam necessariamente uma mesma regiao, mas 

que se encontram e se mantem unidas atraves de computadores e telecomunica9oes. Segundo 

Chaves o que os une e apenas uma comunidade de interesses. 0 autor ainda afirma que e 

impossivel negar que essas comunidades - virtuais - sejam comunidades reais, em que as pessoas 

genuinamente se interessam umas pelas outras, dao suporte umas as outras, por vezes se 

desentendem, e, em alguns casos, ate mesmo se apaixonam (CHA YES, 1993). 
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Com a multiplicavao de comunidades virtuais surgiram sites especializados em hospeda

las, incrementando e oferecendo maior suporte para atividades como: lista de endere,.o dos 

membros, calendario de atividades, mapas conceituais (ferramentas para organizavao de conceitos 

e ideias usando uma interface visual), banco de dados, doorways (portais para outras comunidades 

virtuais ), sistema de arquivos, visualizadores de arquivos, quadro branco para colocavao de 

imagens, agenda, BBS (Bulletin Board System- sistema de quadro de mensagens), postit (sistema 

eletronico de aviso), sistema de criavao e apresentavao de slides, to-do-list (sistema de gerencia de 

lista de afazeres), referenda URL (Universal Resource Locator -links para pitginas) e sistema de 

enquete de opiniao. Dois exemplos de sites desta categoria sao: o http://www.egroups.com 

(gratuito) e http://www.teamware.com (pago). 0 grupo de discussao brasileiro sobre o software 

AutoCAD Architectural Desktop, por exemplo, e hospedado neste site 

(http:! /www.egroups.com/group/aec _ autocad _arch). 

Em areas de ciencias humanas, esta forma de comunicavao entre profissionais jit e 
bastante significativa, visto que e grande o interesse no intercambio de vivencias e experiencias 

entre pessoas de todo mundo. F6runs de discussao sao muito populares e efetivos nas areas da 

educayao e medicina, por exemplo. No Brasil, uma experiencia positiva e a do grupo de discussao 

EduTec (http://www.edutecnet.com.br), que trata do uso de novas tecnologias na educavao. 0 

grupo tern aproximadamente 700 membros e urn volume consideritvel de mensagens circulando 

(em media 26 mensagensldia). Na Inglaterra, a British Association of Behavioural and Cognitive 

Psychotherapists (BABCP) mantem varios foruns de discussao (em http://www.babcp.org.uk veja 

links), sen do considerado relevante o uso da Internet por psicoterapeutas. Outros f6runs 

eletronicos tambem foram criados para dar suporte it discussoes sobre temas variados, nos quais 

circulam mensagens de pessoas com as mais diversas formayoes e interesses, auxiliando na busca e 

obtenyao de conhecimento. Como exemplos de f6runs eletronicos no Brasil, pode-se citar a 

Capes-!, CNPq-1 e Dicas-1 da UNICAMP, entre outras. Na area tecnica, a popularidade de 

comunidades virtuais se esbarra na problemittica da individualidade para resoluvao de problemas. 
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4 METODOLOGIA 

Para se atingir os objetivos propostos, iniciou-se este trabalho com a atividade de revisao 

bibliognmca dividida em dois temas: 1) sobre CAD, gera9iio e manipulayao de imagem ( onde esta 

incluido o recurso de renderiza9iio ), anima9iio, multimidia e Internet e 2) sobre metodologia de 

projeto arquitetonico. A revisao. bibliognmca sobre CAD, gerayao e manipulayao de imagem, 

animayao, multimidia e Internet incluiu o levantamento e classificayao dos produtos existentes de 

CAD para modelagem em 3D, dos produtos de renderizayao para gerayao de imagens 

fotorrealisticas e produtos de anima9iio. Os resultados destes estudos sao apresentados no 

Capitulo 3 (Revisao Bibliografica) e tambem no ANEXO A (levantamento de produtos). 

A segunda atividade do trabalho foi uma pesquisa de campo executada em duas etapas. 

Na primeira etapa da pesquisa de campo, desejava-se conhecer a porcentagem de arquitetos que 

utilizam CAD, quais os produtos utilizados e quando estes sao utilizados no processo de projeto, 

quais os equipamentos de informatica utilizados, qual o motivo de escolha por urn determinado 

produto, qual o nivel de satisfayao sobre ferramentas computacionais utilizadas, quais os desejos 

ainda nao atendidos por estas ferramentas e opinioes sobre o futuro da arquitetura aliado a 

computayao. Urn questionario foi desenvolvido (ANEXO B) e aplicado em amostra localizada na 

cidade de Campinas, ao mesmo tempo que foi disponibilizado na Internet para acesso de outros 

profissionais de projeto. A partir da analise dos dados levantados na primeira etapa da pesquisa de 

campo realizada em Campinas, nova amostra foi escolhida a partir da amostra original para uma 

pesquisa de campo mais especifica, na qual o processo de projeto individual de cada profissional 

seria detalhado e mapeado para os recursos computacionais utilizados, atraves de entrevistas 
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pessoais. 0 roteiro para entrevista foi elaborado e a amostra definida, identificando-se os 

entrevistados por algum diferencial na sua resposta ao questiom\rio, i.e., ter detalhado seu 

processo de projeto, utilizar urn novo produto ou de uso incomum e/ou ter opinioes antagonicas a 

respeito da informatica no futuro da arquitetura. Na Internet o questiom\rios continuou disponivel 

ate o final dos trabalhos. 

Como perfil amplo de como e composto o esrudio digital utilizado por arquitetos, obtido 

da pesquisa de campo em Campinas e na Internet, e com o mapeamento do processo de projeto e 

recursos computacionais utilizados, pode-se entao verificar o uso de produtos da cadeia CAD

Rendering-Anima.yao-Multirnidia, assim como as necessidades nao sanadas por sojtwares 

existentes no mercado. 0 resultado da pesquisa de campo e apresentado no Capitulo 5. 

Com os resultados e levantamentos de necessidades de profissionais de arquitetura 

obtidos com a pesquisa, iniplementou-se o Site ARQ@Net disponibilizado na Internet com a 

classifica.yao de ferramentas da cadeia CAD-Rendering-Anima.yao-Multirnidia elaborada, links 

para publica.yoes e cursos online na area, os resultados parciais da pesquisa de campo, links de 

interesse e a criayao de urn forum de discussao eletr6nico (arqnet-l@unicamp.br). A lista arqnet-1 

teve como objetivo unir profissionais de arquitetura participantes da pesquisa de campo, alunos da 

p6s-gradua.yao da FECIVNICAMP e profissionais que se inscreveram pela Internet, em discussoes 

pertinentes a area de projeto digital, atuando de forma a motivar ou viabilizar melhorias no 

processo de projeto digital individual dos membros participantes. 
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5 PESQUISA DE CAM PO 

Foi realizada uma pesquisa de campo baseada em levantamento feito pela Revista 

CADENCE sobre o uso de CAD entre membros do AlA (American Institute of Architecture) 

(WALSH, 1998). 0 resultado dessa pesquisa e levantamento do estado da arte na area de 

arquitetura ligada a informatica, foi organizado e apresentado em quatro artigos em urn 

Suplemento da Revista CADENCE de agosto de 1998. 

No primeiro artigo, "A pratica de CAD e o AlA", apresenta-se a evoluylio dos produtos 

de CAD para sistemas A/E/C (Architecture/Engineering/Construction). Neste artigo e mostrada a 

confuslio estabelecida entre usuarios de ferramentas de CAD, devido ao grande numero de 

softwares lanyados e que tentam chamar-lhes a atenylio. Para minimizar o dilema da escolha, o 

AlA faz urn trabalho de divulgaylio entre seus membros, fornecendo informayoes em seu site na 

Internet por areas de interesses, por exemplo a Pratica Auxiliada por Computador (CAP

Compute-AidedPractice) (WILLIAMS, 1998). 

No artigo denominado "0 estado da Arte em CAD para Arquitetura", discorre-se sobre a 

realidade do mercado de CAD com o surgimento de novos produtos que diversificam e permitem 

que se tenha produtos especificos para determinadas tarefas, evitando que as empresas maiores 

criem monop6lios (LANGDON, 1998). 

No terceiro artigo, "As ferramentas que os arquitetos usam urn levantamento", 

descreve-se a pesquisa realizada pela revista CADENCE entre os membros do AlA e apresenta 
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seus resultados e discussoes, de onde surgiu a base do questiomirio da pesquisa ora realizada 

(WALSH, 1998). 

Finalmente, no artigo "Aplica9oes de arquitetura para CAD - guia de compras", discorre

se sobre a existencia dos aplicativos (add-ons) criados para produtos de CAD, classificando-os 

entre a necessidade de cada usuario. Este artigo apresenta ainda os principais fatores que devem 

ser considerados na compra de produtos de CAD, para que nao se gaste tempo e dinbeiro em 

ferramentas que nao satisfa9am as necessidades de profissionais usuaries de ferramentas 

computacionais (WALSH, 1998). 

5.1 0 Questioniirio 

Ao questionario elaborado (ANEXO B) com base na pesquisa da revista CADENCE e 

AlA, a!em de questoes relacionadas ao uso de produtos de CAD entre os arquitetos, foram 

incluidas perguntas relacionadas ao ato de projetar, tais como: ferramentas computacionais 

usadas, metodo pessoal de projeto (sequencia de cria9ao e elabora9ao ), ferramentas 

computacionais utilizadas em cada etapa, suporte computacional que possibilite urn maior 

relacionamento entre as etapas de projeto, automatiza9ao de uma atividade especifica, 

realimenta9ao do processo entre etapas e reaproveitamento entre projetos. 

0 questiomirio foi dividido em duas partes: uma com questoes a serem respondidas por 

usuaries de produtos de CAD ( questoes 1 a 25) e outra pelos nao usuaries( questoes 1, 2 e 26 a 

37). 

Da primeira it nona pergunta, buscou-se fazer uma caracteriza9ao do escrit6rio com 

nfunero de profissionais que o compoe, sojtwares e hardwares utilizados e fatores que os levaram 

a escolber determinados pacotes dentre os tantos que !be sao apresentados, entre outros. A partir 
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da decima questao ate a decima setima, enfocou-se o processo pessoal de projeto de cada 

profissional participante. Da decima oitava questao ate a vigesima quinta, buscou-se caracterizar o 

usmirio bern como verificar o uso das novas tecnologias para intercambiar projetos, alem de 

indagar o profissional sobre o que e esperado para o futuro da arquitetura aliado a computa9ao. 

As perguntas sobre o ato de projetar foram baseadas na descri9ao chissica de que o 

processo de projeto e subdividido em etapas, a saber: analise, sintese e avalia9ao. Entretanto, as 

perguntas ( questoes 11, 12 e 13) que indagavam sobre ferramentas utilizadas em cada etapa, 

induziram ao entendimento de que o processo de projeto e constituido de uma primeira etapa de 

analise, seguida de sintese e finalmente a avalia91io. Com as entrevistas individuais em escrit6rios, 

notou-se que, como J. K. Page escreve na Conference on Design Methods de 1962 

(BROADBENT, 1973), o processo ocorre em forma de ciclos. Pode-se notar tambem que as 

etapas existem por subproduto do processo de projeto, sendo as principais: croquis, anteprojeto, 

maquete eletronica, projeto pre-executivo e projeto executivo. Desta forma, as questoes decima 

primeira, decima segunda e decima terceira do questionario, nao foram claramente formuladas por 

nao terem indagado sobre as ferramentas que participam da elabora9ao dos subprodutos, 

principalmente nas fases de analise e sintese, ja que avalia9ao depende de criterios pessoais e 

conhecimentos adquiridos pelo profissional ao Iongo de sua carreira, existindo pouco ou nenhum 

uso de produtos que auxiliam a avaliar aspectos tecnicos. 

5.2 Pesquisa 

A amostra original da pesquisa teve como fonte principal, cento e sete ( 1 07) arquitetos 

integrantes da lista teleronica da cidade de Campinas. Desta amostra inicial, manteve-se contato 

teleronico com sessenta e oito (68) profissionais, formulando-lhes urn convite para participa9ao na 

pesquisa; urn (1) nao mostrou interesse pela pesquisa, cinqiienta e nove (59) aceitaram participar e 

oito (8) nao retomaram a liga91io para confumar o aceite. Com os trinta e nove (39) restantes, nao 

31 



"COMUN!CA<;AO NO PROCESSO DE PROJETO ARQUITETOl'<1CO E RELA<;AO CAD-RENDER1NG-Al\~MA<;AO-MULT!MIDIA" 

houve possibilidade de contato por problemas tecnicos, tais como troca do numero do telefone ou 

por este estar temporariamente fora de servivo, etc. Aos que aceitaram participar, foram enviados 

questiomirios via correio tradicional com envelope selado para resposta. 

Ap6s enviados os questionarios via correio, vinte e nove (29) dos profissionais que se 

dispuseram a colaborar com a pesquisa, responderam its questoes e retornaram o envelope. Dos 

questionarios respondidos, ap6s passarem por uma triagem previa, 5 foram escolhidos por algum 

diferencial e entrevistados pessoalmente. Alem destes, outros profissionais de Campinas foram 

entrevistados e responderam ao questionario durante contato pessoal, sendo urn escrit6rio com 

dois profissionais alunos da p6s-graduaviio da FEC (Faculdade de Engenharia Civil) e urn 

profissional da Coordenadoria de Projetos da FECIUNICAMP. 

Alem da pesquisa realizada via correio, o questionario foi paralelamente colocado online 

na Internet, sem exigir a identificayiio do profissional de arquitetura. Foram recebidas 23 respostas 

via e-mail. A pesquisa ficou disponivel na rede durante todo o desenvolvimento do trabalho e teve 

seu enderevo eletronico (URL) divulgado atraves de sites de busca, tornando mais acessivel a 

participayiio de profissionais de outras localidades. 

No total, a amostra se constituiu de 54 profissionais da area de arquitetura participantes 

da pesquisa. V ariados contatos foram feitos com associavoes de arquitetos da cidade para verificar 

a representatividade desta amostra no universo de profissionais da area em Campinas, entretanto, 

nao foi possivel obter o total de profissionais associados. 

5.3 Resultados do Questionario 

Os resultados da pesquisa realizada VIa correio e entrevistas foram tabulados 

separadamente aos formularios recebidos via e-mail, possibilitando uma distinviio das tendencias 
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relativas a arquitetura aliada ao uso de recursos de informatica na cidade de Campinas e entre os 

profissionais que encontraram o formulario navegando atraves da rede. Estes resultados estao 

colocados, a seguir, da seguinte maneira: os resultados provenientes dos profissionais da cidade de 

Campinas estao identificados nas figuras que seguem com a letra (a) e as respostas recebidas via 

Internet, com a letra (b). 

Ao final da pesquisa verificou-se que 97% dos escrit6rios de Campinas sao compostos 

por 1 a 5 arquitetos, mostrando que a pesquisa na cidade se restringiu a uma populayao especifica, 

i.e., escrit6rios pequenos de arquitetura, dentre estes, alguns que se caracterizam como home

offices. Nas respostas recebidas pela Internet este total foi de 90%, sendo mencionados escrit6rios 

com mais de 21 arquitetos, mostrando que na rede a pesquisa atingiu profissionais de perfis 

diferentes aos da cidade de Campinas (Figura 5.1). 

0% 

97% 

(a) 

~;Jla5 

1!!16 a 10 

1!!1 21 a 50 

~;Jia5 

1!!16 a 10 

:1li 21 a 50 

90"/o 

(b) 

Figura 5.1: Nfu:nero de arquitetos que compoem a empresa (Campinas e Internet). 

Do total dos escrit6rios de Campinas, 94% utilizam CAD para desenho e projeto de 

arquitetura contra 83% de usuarios, cujas respostas foram recebidas via Internet (Figura 5.2). Urn 

resultado bern diferente daquele apresentado na pesquisa semelhante feita entre membros do AIA, 

que demonstrou que no ano de 1998, somente 49% eram usuarios de algum tipo de CAD no 

desenvolvimento de projetos. 
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Figura 5.2: Usuarios de CAD para desenhos e projetos de arquitetura, 

38% dos escrit6rios pesquisados de Campinas, desenvolvem seus projetos internamente e 

62% terceirizam parcialmente o desenvolvirnento de desenhos em CAD. As entrevistas feitas nos 

7 escrit6rios especificos, reve!aram que esta terceirizayao, na sua grande maioria, se dii na etapa 

de desenvolvimento de projetos executivos estrutural, hidniulico e eletrico e na e!abora.yao de 

maquete virtual renderizada. Na Internet, 52% desenvolvem seus projetos intemamente, 43% 

terceirizam parte do trabalho e 5% terceirizam todo o projeto (Figura 5.3); provavelmente este 

ultimo grupo de escrit6rios apenas desenvo!vem a ideia com croquis manuais e gerenciam etapas 

seguintes feitas com o auxilio de ferramentas computacionais. Mais uma vez revela-se uma 

diferenya entre os dois conjuntos de amostras, pois mais da metade dos profissionais que 

responderam os questionarios via Internet desenvolvem seus projetos por completo, talvez por 

terem maior dominio de recursos computacionais, nao necessitando terceiriza-los, ou por 

trabalharem em escrit6rios de maior porte. 

~ intemamente 
: El intemamente 

!

1 

II por terceiros 
Ill! por terceiros 

!Cl intemamente e terceirosl 
! !Cl intema1nente e terceiros 

5% 

(a) (b) 

Figura 5.3: Como OS projetos de CAD sao desenvolvidos. 
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As ferramentas de CAD utilizadas entre os profissionais pesquisados de Campinas, se 

dividem em: 63% para AutoCAD, 7% para Arqui_3D, 5% para AutoArchitect, AutoBuilder e 

VectorWorks (MiniCAD), 2% para AutoCAD LT, ARRISCAD e M2*ARQ e 9% para outras 

ferramentas. Entre os profissionais questionados via Internet, 56% utilizarn o AutoCAD, 13% o 

Arqui_3D, 6% o ArchCAD e VectorWorks (MINICAD), 3% o AutoCAD Architectural Desktop, 

AutoCAD LT e MicroStation. Dentre as outras ferramentas utilizadas na pesquisa de Campinas 

(9% ), 33% desta porcentagem e para 3D Studio e AccuRender, 17% para CorelDRA W e Corel 

Photo-Paint. Via Internet, 10% sao usuarios de outras ferramentas, dos quais 29% usam 3D 

Studio e AutoPower e 14%, Corel DRAW, Volare e AutoHidraulic. Conclui-se, portanto, que o 

uso do AutoCAD e dominante dentro da amostra pesquisada, perfazendo em ambos os casos, a 

maio ria da porcentagem de uso, seguido pelo aplicativo Arqui _3D, notando-se que entre os 

profissionais participantes via Internet, ha urna maior diversificai(ao de uso e vers5es mais atuais 

das ferramentas. Mais uma vez o porte do escrit6rio deve estar atuando como urn diferencial entre 

as amostras (Figura 5.4). 
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30% 
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Computacionais l!iiOutros (b) Computacionais II Outros 

Figura 5.4: As ferramentas computacionais utilizadas. 

Os fatores predominantes que afetam a escolha de urn determinado pacote de CAD entre 

os pesquisados de Campinas sao: ampla aceita9ao (56%) e facilidade de uso (20%) que, segundo 

eles, ocorre quando o produto torna-se uma linguagem comurn com outros profissionais 

envolvidos no processo de projeto/obra ou o uso toma-se urn "vicio". Via Internet as respostas 

foram: 33% para facilidade de uso e 28% para ampla aceita<;ao, 14% para compatibilidade com 
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escrit6rio e exigencia de clientes e 9% para pre<;:o. Revelando serem profissionais com mmor 

disposi9ao para enfrentar "o diferente" e que se adaptam a exigencias multiplas (Figura 5.5). 
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Figura 5.5: Fatores que afetaram a escolha do pacote de CAD. 

A experimentayao de diferentes produtos de CAD nao se mostrou muito usual dentro da 

amostra pesquisada, ja que bern menos da metade dos profissionais (28% (a) e 15% (b)) 

experimentaram pacotes de CAD diferentes daqueles usados atualmente (Figura 5.6). Pode-se 

notar tambem que dentre os poucos escrit6rios de Campinas pesquisados que se aventuraram a 

trocar de pacote de CAD, isto se deu por influencia da ampla aceita9ao do pacote substituto 

(62%) ou, em alguns casos, pelo conhecimento de urn novo produto e por acha-lo mais completo 

do que aquele usado anteriormente. Atraves da Internet apurou-se que 67% dos profissionais 

substitufram o produto que usavam por outro pela maior facilidade de uso, dando indicativo para 

o fator preponderante para a escolha de urna ferramenta neste gmpo (Figura 5.7). 
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Figura 5.6: N1lrnero de profissionais que ja usaram outro pacote computacional antes. 
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Figura 5. 7: Fat ores que influenciaram na decisao de mudar para outro produto de CAD. 

A propor<;:iio entre o cliente que exige e nao exige uma c6pia do projeto em formato 

digital, segundo os profissionais pesquisados de Campinas, e, respectivamente, 53% e 47%, 

mostrando que o cliente tern tido o desejo ou ate necessidade de receber uma versao digital do 

projeto. Em alguns casos, clientes niio exigem uma versao digital do projeto por nao terem 

recursos para manipular o software usado ou por sua complexidade. Neste caso, mais uma vez, as 

entrevistas individuais nos escrit6rios de arquitetura complementaram esta questao demonstrando 

que: 

+ a empresas e 6rgaos publicos sao fornecidos os projetos em formato digital (ex.: se executado 

em AutoCAD, o desenho no formato .DWG) e 

+ a clientes pessoa-fisica sao fornecidos o projeto final em papel e no formato .PL T (digital 

especifico para impressao ). 

Com os profissionais participantes da pesquisa via Internet, 56% dos clientes exigem a 

versao digital do projeto e 44% nao, confirmando uma tendencia crescente do c!iente exigir uma 

copia digital do projeto (Figura 5.8). 
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Figura 5.8: Nfunero de clientes que exigem uma versao digital do projeto. 

Atraves da pesquisa realizada foi possivel conhecer quao equipados estao os estudios 

digitais dos profissionais de arquitetura de Campinas e de maneira geral, atraves da Internet. Do 

total da amostra pesquisada, os escrit6rios estao equipados com: PCs (87%(a) e 83%(b)) ou 

Macintosh (3%(a) e 4%(b)), Impressoras para formatos A4 ate A3 (87%(a) e 70%(b)), plotter 

(10%(a) e 26%(b)), mostrando que este equipamento nao e comumente encontrado nos 

escrit6rios, sendo a maioria das impressoes de projetos feitas em "bureaus" gnificos. Outros 

equipamentos presentes nos escrit6rios sao: scanner (48%(a) e 48%(b)), fax (61 %(a) e 57%(b)), 

CD-ROM (65% (a) e 65% (b)), cameras digitais (16% (a) e 4% (b)), mesa digitalizadora (6% (a) 

e 9% (b)), nao havendo casos de uso de equipamentos mais sofisticados como de Workstations 

UNIX (Figura 5.9). 0 uso de outros hardwares se deu em 6%(a) e 4%(a) dos casos, sendo que, 

no grupo de Campinas os citados foram: zip drive (50% de 6%(a)), camera comum (25% de 

6%(a)) e filmadora (25% de 6%(a)). No grupo da Internet, nao houve a mens:ao dos outros 

hardwares utilizados (Figura 5.1 0). Nota-se que no tocante a informatizavao, os escrit6rios 

pesquisados de Campinas estao tao equipados quanto os dos profissionais pesquisados via 

Internet, havendo pequenas diferen9as em alguns casos. Esta constata<;ao mostra que a 

necessidade crescente do mercado em termos de tecnologia, faz com que escrit6rios de menor 

porte se assemelhem aos maiores em poder computacional. 
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Figura 5.9: Equipamentos que compoem o estudio digital dos profissionais pesquisados. 
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Figura 5.10: Outros hardwares mais usados. 

Notou-se, ap6s as primeiras entrevistas realizadas, que as questoes decima pnmerra, 

decima segunda e decima terceira que indagavam sobre a utilizas:ao de ferramentas 

computacionais nas fases de projeto (analise, sintese e avalia9ao ), foram mal forrnuladas, nao 

levando ao entendimento do que seriam estas fases. Verificou-se que, com a pnitica pro fissional, 

sao criados metodos pessoais de projetar, nao levando em conta a teoria que prega o 

desenvolvimento sistematico do processo de projeto. Resultando na impossibilidade do 

mapeamento do processo de projeto com as ferramentas envolvidas no decorrer de cada fase, no 

entanto, percebeu-se que no processo de projeto utiliza-se, principalmente, CAD 2D, CAD 3D, 

editor de texto, planilha eletr6nica, editor de imagem e animavao/renderizavao. Este resultado 

mostrou que as ferramentas computacionais disponiveis sao usadas como meio de melborar a 
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produtividade e visualiza~;ao dos projetos, ja que nao foram mencionados uso direcionado a outros 

fins, tais como, por exemplo, obteno;:ao de avalia~;ao dos espa9os projetados por meio de softwares 

de avalia<;:ao de conforto e funcionalidade. 

Observou-se ta.mbem, que as questoes decirna quarta e decirna quinta, foram mal 

elaboradas pelo mesmo motivo descrito anteriormente, mostrando que as etapas classicas de 

projeto sistematico ocorrem irnplicitamente na mente do profissional durante o ato de projetar, 

nao obedecendo urna sequencia Unica. A decirna quinta questao, no entanto, deu uma ideia das 

dificuldades ainda nao sanadas pelos softwares voltados para a arquitetura usados, ja que existem 

infuneras tarefas que os profissionais pesquisados desejam ter automatizadas, tais como: gera<;:ao 

de perspectivas (33% (a) e 32% (b)), telbados (21% (a) e 16% (b)), escadas (2% (a) e 10% (b)), 

cotas autom:iticas (5% (a) e 6% (b)), entre varios outros desejos (Figura 5.11). Nas entrevistas 

pessoais, notou-se inclusive, o desejo de que elementos 3D fossem criados automaticamente ap6s 

as plantas serem geradas, mostrando que o profissional de arquitetura nos dias de hoje, espera 

muito mais dos softwares do que simples auxilio para tras;ar suas ideias. V erifica-se que existem 

semelhan<;as nas atividades citadas, as quais profissionais desejam ter total ou parcialmente 

informatizadas, como o caso de perspectivas e telhados com maior enfase. 
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Figura 5.11: Alguns desejos de profissionais em rela<;:ao a produtos de CAD. 

96%(a) e 95%(b) dos profissionais pesquisados acham o uso de ferramentas 

computacionais no processo de projeto, melhora o potencial de realimenta9ao do processo ou o 

feedback entre as etapas de desenvolvirnento ap6s a elabora<;:ao dos prirneiros croquis que, na 
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maioria das vezes, sao feitos a mao (Figura 5.12). 86%(a) e 94%(b) dos participantes da pesquisa 

acham que o uso de ferramentas computacionais tambem proporciona urn reaproveitamento entre 

projetos em alguns casos, pois as vezes, ocorrem apenas aproveitamentos em partes especificas do 

projeto por semelhan<;as com projetos anteriores (Figura 5.13). Torna-se, portanto, visivel o 

potencial de auxilio do computador no desenvolvimento das atividades de projeto, possibilita.'1do 

maior integra<;ao do processo em toda sequencia de desenvo!vimento ate sua finaliza<;:ao, segundo 

as respostas o btidas. 
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Figura 5.12: Nlimero de profissionais que acham que o uso de ferramentas computacionais em 

etapas do projeto, melhora a realimenta<;ao do processo. 

6% 

t:dSim t:d Sim 

•Nfio •Nao 
94% 

(a) (b) 

Figura 5.13: Nlimero de profissionais que acham que o uso de ferramentas computacionais em 

etapas do projeto, proporciona o reaproveitamento entre eles. 

Entre os profissionais pesquisados da cidade de Campinas, usuarios de recursos 

computacionais, a maio ria ( 60%) adquiriu esse conhecimento atraves de cursos especia!izados, 

nao havendo nenbum caso de aprendizagem de informatica na universidade. 34% dos profissionais 
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indicaram ter aprendido a usar informatica de outras formas, i.e., muitos tiveram assessona 

particular ou de colegas de profissao, alem daqueles que se definem como autodidatas, buscando 

conhecimento atraves de livros tecnicos e manuais dos softwares usados. Entre as respostas 

recebidas via Internet, 34% dos profissionais obtiveram o conhecimento de informatica atraves de 

curso, no enta1'1to, a maior parte deles (35%) aprenderam a usar recursos computacionais 

sozinhos, com colegas ou livros. Entretanto, 23% de profissionais adquiriram o conhecimento em 

infonnatica em universidades, mostrando que a formavao academica em computayao dada a 

profissionais de arquitetura, vern tendo maior enfase e que ta!vez a fai.,xa etaria dos profissionais 

que participaram da pesquisa via Internet, seja mais baixa (Figura 5.14). 

:0% 

universidade 11!1 universidade 

II esco las tecnicas II escolas tecnicas 
8% 

iiJ curses iiJ curses 

0 outros 
34% 

Ooutros 

(a) (b) 
~-------------

Figura 5.14: Maneiras pelas quais o conhecimento existente em informatica foi adquirido. 

Apesar do grande nfunero de usuarios da rede mundial de informa9oes, i.e., a Internet, as 

entrevistas individuais em escrit6rios de arquitetura mostraram que seu uso, muitas vezes, visa 

restritamente o marketing ou visibilidade da empresa e pesquisas de produtos. Dos pesquisados, 

10%(a) e 15%(b) dizem usar a Internet para divulgar etapas de projeto para acesso de clientes ou 

contratantes (Figura 5.15), que e uma porcentagem baixa em relas;ao aos beneficios que esse tipo 

de intercarnbio pode proporcionar em termos de viabilizayao das atividades no andamento de urn 

projeto. Ja o meio de intercarnbio de projeto entre membros de equipe ou clientes e na maioria, 

feito por meio de disquetes (45%(a) e 55%(b)) e uma outra parte pore-mail (38%(a) e 36%(b)), 

existindo ainda uma parcela que utiliza papel comum e vegetal, c6pias heliograficas, maquetes, 

desenhos colocado em rede para acesso de clientes, disquetes de zip-drive e CDs. Ficou claro que 

o ftp (File Transfer Protoco[), outro meio de se intercambiar projetos, e pouco usado e ate 
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mesmo pouco con.l:tecido, apesar de mais apropriado para o enVIo digital de arquivos grandes 

(Figura 5.16). 

10% 

Sim El Sim 

Nao iiJ Nao 

90% 

(a} (b) 

Figura 5.15: Uso da Internet para divulgar etapas de projeto entre clientes e contratantes. 

(a) 

De-mail 

l'!il disquete 

Oftp 

ill outro 

(b) 

De-mail 

i'!iidisquete 

Dftp 

ill outro 

Figura 5.16: Fonnas de intercambiar projetos entre membros de equipe ou clientes. 

Com a crescente busca de infonnatiza<;ao dos escrit6rios de arquitetura, o papel deixou 

de ser a principal fonna de se arquivar projetos finalizados, adotando-se um misto entre arquivos 

digitais e papeis para esta tarefa (63%(a) e 94%(b)), ou somente arquivos digitais (28%(a) e 

6%(b)) (Figura 5.17), indicando que o misto papel-arquivo digital gera maior confiant;a para o 

profissional. Apesar destes dados indicarem o crescente uso de arquivos digitais entre profissionais 

participantes da pesquisa, 62%(a) e 31 %(b) destes nao desejam fazer urna transi<;ao para arquivos 

digitais como Unica fonna de arquivar seus projetos, mostrando que ainda variam muito as ideias 

sobre o abandono do papel nos escrit6rios como usado ate pouco tempo, rumo a urna completa 

infonnatiza<;ao (Figura 5.18). 
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9"/o 0% 

(a) 

(a) 

1!!!1 papel 

Ill arquivos digitais 

r::l ambos 

iilloutro 

94% 

(b) 

Figura 5.17: Meios de arquivamento de projetos. 
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(b) 

!ill papel 

arquivos digitais 
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llloutro 

rDSim 

oNao 

Figura 5.18: Desejo de usar formatos digitais como Unica forma de arquivar projetos. 

Quando se indagou sobre o futuro da computa<;ao na arquitetura, 90%(a) e 95%(b) dos 

profissionais participantes da pesquisa responderam que a computayao sera - ou ja e -

imprescindivel para essa atividade (Figura 5.19). 0 fato de acreditarem que o computador ja seja 

parte integrante de to do processo de projeto ( exceto na elabora.;ao dos croquis iniciais ), ocorre 

por este proporcionar rapidez, eficiencia, precisao e maior dominio de desenbo (podendo obter 

vistas 3D e maquetes virtuais a qualquer ponto de desenvolvimento do projeto ), melhorar 

desempenbo e visualizas;ao para o cliente, permitir a liga<;ao entre diversos profissionais 

envolvidos em urn projeto, possibilitar otimiza<;ao na produtividade devido a velocidade que se 

exige em urn projeto e as varias modificas;oes que este possa necessitar. 
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10'% 

90% 

{a) 

DSim 

Nao 

5% 

95% 

(b) 

Figura 5.19: A computayaO e imprescindivel para a arquitetura. 

OSim 

Ha ainda o desejo de se projetar em tempo real com a evolu<;:ao das ferramentas 

existentes, tendendo a agilizar o processo de elabora,.:ao de projeto com sua impressao feita no 

proprio escrit6rio ou via Internet. Alguns dos pesquisados, acham que a etapa dos primeiros 

estudos em urn projeto se torna mais eficiente e interessante se efetuada na prancheta, ja que no 

computador perdem a noo;ao de escala do todo (por nao terem todos os desenhos sobre a mesa) e 

tambem por terem a convic91io de que o desenho manual e, e sempre sera, a base de tudo na 

hist6ria da arquitetura. 

Ainda sobre o futuro, 93%(a) e 89%(b) dos pesquisados esperam que suas firmas estejam 

totalmente aptas a adotarem as ferramentas de CAD como meio de projetar (Figura 5.20), apesar 

dos programas estarem sempre necessitando de instala9ao de complementos para se adequarem ao 

uso. Apesar de acharem que e incontestavel a interferencia da computayao na arquitetura pela sua 

velocidade de representayao, alguns profissionais esperam se adaptar sem perder a liberdade de 

tra9ar suas ideias manualmente, na velocidade do pensamento, e usar o computador para auxiliar 

na visua!izayao dos volumes pensados. Outros acham que a computa91io vern proporcionando urna 

diminui9ao da estrutura dos escrit6rios por fazer grande parte do trabalho, pois sobre urn mesmo 

desenho pode-se obter o volume, as varias fuchadas e alteni-lo junto ao cliente, fucilitando a venda 

do produto, no entanto, e incontestavel a ideia da constante necessidade de adapta91io a nova 

realidade da arquitetura aliada as novas tecnologias. 
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7% 11% 

iiJ Sim iiJ Sim 

EINao EJNao 

93% 89% 

(a) (b) 

Figura 5.20: Esperan9a de que, futuramente, as firmas estejam plenamente aptas a adotar 

ferramentas de CAD como meio de projetar. 

Sobre o grau de satisfavao com as ferramentas de CAD que estao atualmente disponiveis, 

47%(a) e 62%(b) dos profissionais pesquisados dizem estar satisfeitos e 27%(a) e 33%(b), muito 

satisfeitos (Figura 5.21). Apesar da satisfavao, ainda e esperado que os produtos de CAD tenham 

o uso mais facilitado se ajustando as suas necessidades, urna vez que entre os que nao estao 

totalmente satisfeitos, existe a tendencia de mudan9a de software ate encontrarem o que rnais se 

aproxima de seus processes pessoais de projeto. 

l'!il muito satisfuito 

satisfeito 

D desapontado 

II outro 

l'!il muito satisfuito 

o satisfeito 

D desapontado 

1111 outro 

~-----(_a)_ [ (b) ___________ _ 

Figura 5.21: Grau de satisfa<;ao com as ferramentas de CAD disponiveis. 

So mente 6%( a) e l3%(b) dos profissionais pesquisados nao sao usuarios de CAD. Entre 

estes, 33%(a) e 40%(b) acham que o fator que os levariam a usar tais produtos e treinamento 

adequado, ja 67% dos pesquisados de Campinas necessitariam de outros fatores, tais como: 

produtos que se adequassem as necessidades diretas de seus escrit6rios e necessidade de 
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aprendizado e pnitica de utilizayao dos produtos. Entre os pesquisados vm Internet, 40% 

necessitariam de maior facilidade de uso dos softwares para utiliza-los e 20% dependeriam de 

pre<;o para iniciar o uso (Figura 5 .22). Estes resultados mostram que a pequena porcentagem de 

nao usuarios de alguma ferramenta computacional no processo de projeto, buscam softwares que 

se adequem as necessidades de seus escrit6rios e ofere<;am principalmente facilidade de uso, para 

que atraves de um treinamento, comecem a se adaptar e integrar com os recnrsos computacionais 

que ja sao parte da pratica de arquitetura. 

tempo O%r0% 
!lll!tempo 

llllli pre<;o lllllipre<;o 

llllli treinamento llllli treinamento 

0 fucilidade de uso 0 fucilidade de uso 

~ outros outros 
(a) (b) 

Figura 5.22: Fatores determinantes para iniciar o uso de produtos de CAD. 

5.4 Entrevistas 

A partir da analise dos questionarios respondidos pelos profissionais de Campinas, sete 

(7) escrit6rios/profissionais que se identificaram foram escolhidos por diferenciais especificos. 

t No escrit6rio de projeto da FEC/Ul';1CAMP, que utiliza ferramenta digital padrao, foi testado 

o processo de entrevista ( entrevista I); 

t Um escrit6rio com arquitetos envolvidos com a P6s-Graduavao da FEC!UNICAMP e que 

possuem processo de projeto bem definido ( entrevista 2); 
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+ Urn escrit6rio de profissionai que demonstrou processo de projeto digital bern detalhado com 

uso do add-on mais popular, segundo resultados da pesquisa, e uso de animas;ao e 

comunicas;ao intensa com clientes pela Internet (entrevista 3); 

+ Escrit6rios que apresentaram uso de ferramentas diferenciadas ( entrevista 4 e 7); 

+ Escrit6rio de profissional que utiliza CAD, entretanto terceiriza atividades de modelagem de 

maquete virtual e renderiza<;ao ( entrevista 5) e 

+ Escrit6rio que possui pensamentos antag6nicos com relavao ao uso de informatica no 

processo de projeto ( entrevista 6) 

Os entrevistados foram questionados sobre pontos mats especificos de seu metodo 

pessoal de projetar com os subprodutos gerados ( croqui inicial, anteprojeto, projeto pre-executive 

e projeto executive) e a influencia da inser<;ao de ferramentas computacionais sobre seu trabalho e 

rela<;ao com o cliente. 

A entrevista I foi realizada com urn arquiteto da Coordenadoria de Projetos da 

FEC/lJN!CAMP. Seu processo pessoal de projeto parte de ideias esbo<;adas manualmente e 

desenvolve os subprodutos seguintes, i.e., anteprojeto e projetos pre-executives e executivos, com 

o auxilio do software AutoCAD puro. Na etapa de transi9ao entre croqui e anteprojeto digital, 

existe urn "vai e vern" entre desenbo manual e digital, urn complementando o outro. Nota-se no 

croqui que este ja e elaborado tendo em mente sua transposi<;ao para o meio digital, dentro do 

ambiente de CAD do AutoCAD (Figura 523) 

A entrevista 2 originou de urn contato pessoal feito com profissionais integrantes da p6s

graduayao da FECIUNICAMP, usuarios de recursos computacionais nas etapas subseqiientes ao 

croqui, desenvolvido a mao. Os subprodutos seguintes ao croqui sao gerados e finalizados com 

auxilio do AutoCAD, 3Dstudio, CorelDRA W e Corel Photo-Paint. Os profissionais sao bastante 

habeis com ferramentas computacionais e investem continuamente em conhecimento e infra

estrutura (Figura 5 24) 
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A entrevista 3 foi realizada em escrit6rio caracterizado como home office, com 

profissional usmirio em potencial de ferramentas computacionais, exceto em croquis feitos a mao_ 

Os subprodutos seguintes sao elaborados com o AutoCAD e aplicativo Arqui_3D e o Concepts 

para gera9ao de anima-;5es ( arquivos _A VI) dos volumes criados, dan do ao cliente perfeita no9ao 

da constru<;ao_ 0 profissional mostra-se bastante integrado a Internet para comunicayao com seus 

clientes, enviando e-mails com imagens e anima<;5es das propostas de projeto (Figura 5.25)_ 

0 profissional da entrevista 4 e caracterizado como grande usuario de croquis manuais, 

nao apenas no inicio do processo projetual como tambem durante seu desenvolvimento, quando se 

utiliza de urn misto de desenhos gerados em ferramenta computacional e rabiscos feitos a lapis 

sobre eles_ Os subprodutos de projeto sao elaborados com o auxilio do software MIN1CAD 

(agora denominado VectorWorks)_ 0 profissional optou por utilizar uma unica ferramenta 

computacional para CAD e renderiza<;ao (Figura 5.26)_ 

Entrevista 5 foi realizada com profissional que se utiliza basicamente de habilidades 

manuais no desenvolvimento de projetos, terceirizando etapas elaboradas com auxilio de 

ferramentas computacionais_ 0 profissional apesar de nao ser urn usmirio complete de informatica 

nao a despreza, enfatizando seu valor inevitavel (Figura 5 .27)_ 

0 profissional da entrevista 6, desenvolve pe<;as de artes plasticas para exposi<;5es e 

trabalhos de restaura<;5es com toques artisticos, principalmente em colunas e fachadas_ A 

necessidade de "toque" o faz criar maquetes fisicas e usar pouco o auxilio de ferramentas 

computacionais, colorindo seus desenhos manuais (Figura 5.28)_ 

A entrevista 7 foi realizada com profissional usuario de ferramentas computacionais em 

seu processo projetual, partindo de esboyos manuais_ 0 profissional trabalha em escrit6rio 

composto por varios profissionais que desenvolvem projetos de design de interiores, comunica<;ao 

visual e engenharia civiL No desenvolvimento de projetos e utilizado urn produto de pequena 

parcela de uso entre os profissionais participantes da pesquisa, o ARRlSCAD que, entretanto, tern 

sido muito premiado nos ultimos tn§s anos e muito utilizado em Faculdades de Arquitetura 

americanas (Figura 5_29)_ 
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CROQUIS A MAO 

Elaboravao do Projeto Pre-Executivo Arquitetonico Digital 
(AutoCAD) (plantae desenhos em 3D) 

Projeto Legal Digital (AutoCAD) I 
Projetos Executivos Digitais terceirizados 

(eletrica, hidrimlica e estruturas) (AutoCAD) 

Projeto Executivo Arquitet6nico Digital 
(AutoCAD) e maquete real 

Figura 5.23: Processo de projeto do entrevistado 1, usuano do software AutoCAD ap6s o 

desenvolvimento do croqui manual 
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CRO VIS MANUAlS 

Al'iiEPROJETO DIGITAL (AutoCAD) (plantas 2D, corte e perspectivas em 3D) 

ANTEPROJETO DIGITAL (Renderizado) (3D Studio, Corel Photo-Paint e CorelDRAW) 

PROJETO LEGAL DIGITAL (AutoCAD) 

PRO.JETO PRE-EXECUTIVO ARQUITETONICO DIGITAL (AutoCAD) 

PROJETOS EXECUTIVOS DIGITAIS (terceirizados ou nao) 

~- ___ , 

PROJETO EXECUTIVO ARQUITETONICO DIGITAL (AutoCAD) 

Figura 5.24: Processo de projeto do entrevistado 2, usuario de AutoCAD, 3DStudio, 

CoreJDRA We Corel Photo-Paint. 
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CROQlHS A MAO (plantas e cortes) 

ESTUDOS PRELIMINARES DIGITAIS (AutoCAD comArqui_3D) 

ANTEPROJETOS DIGITAIS (2D e 3D) (AutoCAD com Arqui_3D) 

ANL~L>I.CAO (arquivos .A VI em CD-ROM) CONCEPTS 

PROJETO LEGAL DIGITAL 

Figura 5.25: Processo de projeto do profissiona13, gerando subprodutos atraves do 

Arqui_3D/AutoCAD e Concepts. 
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CROQFIS _.\ I\J .. :\.0- c sabre desen.hos impressos em ::ViiNICAD 

(plantas e/ou desenhos com volumetrial 

ANTEPROJETO DIGITAL 2D 

ANTEPROJETO DIGITAL- 3D 

PROJETO LEGAL DIGIT-l.L -
·----·- . - """------- -- - -- - ----

' ' 

-
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l,, .. 

' ' .. - ,_;:;;·-~ .p_.,., .. -

PROJETO PRE-EXECUTIVO ARQl'ITETONICO DIGITAL 

: 

. 

-

: 

PROJETOS EXECUTIVOS (estrutund, hi<lciulico e eletrico) DIGITAIS-terceirizados 

PROJETO ARQl'ITETONICO EXECtTTIVO DIGITAL 

Figura 5.26: Processo de projeto do profissional4, usando o software Mil\,'! CAD 6.0. 
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CROQTJIS A MAO (plantas e detalhes) 

ANTEPROJETO 2D-digital ou nao (perspectivas 3D digitais- terceirizadas) 

PROJETO LEGAL DIGITAL- terceirizado 

PROJETOS PRE- EXECUTIVO ARQUITETONICO- gerenciado por construtoras 

PROJETOS EXECUTIVOS (arquitet6nico, estruturaL hidrimlico e eletrico)-gerenciados 
por constmtoras 

Figura 5.27: Processo de projeto do pro fissional 5, usando apenas habilidades rnanuais na fase 

inicia! do projeto e terceirizando subprodutos elaborados com ferramentas computacionais. 
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CRO UIS Ail-tAO E ESTUDO 

ANTEPROJETO A MAO- (fachadas. elevwoes. perspectivas) 

I MAQUETE REAL I 
ANTEPROJETO DIGITAL 2D e 3D-AutoCAD (plantas. 

fachadas. perpectivas. tellmdos e volumetrias ) 

I
~~~~~~ I 
!i ~=---~~~- ~- ~ ~ --=- ~: 

I PROJETO PRE-EXECUTIVO ARQUITETONICO DIGITAL' 

PROJETO LEGAL DIGITAL-AutoCAD 

-'""- c .... --::":f.:' 

I 
· .. >;-I 

.... ~~" 

PROJETO EXECUTIVO DIGITAL (estmtma. hidniulico. eletrico 
e de fOnnas) terceirizados ou ufio-AutoCAD 

ROJETO EXEClTHVO ARQUITETONICO DIGITAL-AutoC 

Figura 5.28: Processo de projeto do entrevistado 6, grande usuario de habilidades artisticas em 

projetos de constru<;oes e pouco uso de recursos computacionais. 
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CROQUIAMAO 

ANTEPROJETO DIGITAL E MAQUETE ELETRONICA-com ARRISCAD 

RENDERIZA(:OES-com VirtualRreality, AdobePHOTO-SHOP e Core!DRAW 

PROJETO LEGAL DIGITAL-ARRISC W 

:~~. 
~~ i 

~ 
,,~·W@f 
., ---

i~(\ ~~- L:. -· "' 
:-'"-'i,, T \ ·~~ E ·----r ' ~~·~-- ... 

'" ::;:;,;:-._ 

"" 
..,.,0. 

PROJETO PRE-EXECUTIVO ARQUITETONICO DIGITAL-ARRISCAD 

PROJETOS EXECUTIVOS-estmtural, hidrimlico e eletrico 

PROJETO EXECUTIVO ARQUITETONICO DIGITAL 

Figura 5.29: Processo de projeto do entrevistado 7, usmirio do ARRISCAD. 
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5.5 Considercu;oes 

Ao final das entrevistas notou-se que o processo de projeto, em termos genus, se 

desenvolve em etapas que se iniciam a partir do primeiro contato com o cliente e o problema 

proposto. Com as vari<iveis conhecidas ( dimens5es de terreno, por exemplo ), o pro fissional 

come9a a analisar o problema e tentar altemativas diferentes, sintetizando sua ideias em forma de 

esbo9os manuals sobre papel, ate chegar a mals via vel segundo sua avalia9ao. 

Nem sempre o processo ocorre de forma clara para o profissional que, com o 

conhecimento adquirido e a experiencia, projeta sem ter em mente as fases distintas de anitlise, 

sintese e avalia9ao. Essas, no entanto, ocorrem implicitamente em cada etapa de busca das 

melhores soluyoes, sem a necessidade de pensar em cada fase distintamente. 

Com as entrevistas ficou claro que durante o processo de projeto, subprodutos sao 

gerados ate se chegar ao produto final, no caso de edificayoes, os projetos executives. Os 

principals subprodutos, baseados nos depoimentos dos profissionals entrevistados sao: croquis 

iniciais, anteprojeto - subproduto que passa pe!a aprova9ao do cliente, projeto pre-executivo 

arquitet6nico, projetos executives estrutural, hidraulico e eletrico e projeto executivo 

arquitet6nico, considerado o produto final nesta cadeia. 

0 computador mostrou ser urn grande aliado com suas ferramentas de auxilio de projeto, 

tornando o processo mals preciso e facilitando as varias tentativas durante elaborayao dos 

subprodutos digitais, satisfazendo desejos do cliente e do proprio profissionaL 0 uso do 

computador, no entanto, nao e totalmente explorado pelos profissionais de arquitetura 

pesquisados, utilizando-o apenas para melhor apresenta9ao de seus trabalhos, sub-utilizando, por 

exemplo, a Internet com as varias possibilidades que esta pode lhes oferecer. Pode-se perceber que 

em meio a inumeros profissionais usuarios de ferramentas computacionais, existem aqueles que se 

negam tota!mente a se envolverem com o computador, apesar de estarem convictos de que "quem 

nao usa-lo estani fora do mercado". As razoes para estes profissionals nao utilizarem produtos de 
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CAD, de acordo com algumas respostas de nao usuarios, e o fato de necessitarem de usar papel e 

lapis para criar e materializar suas ideias, ou ainda por alguns preferirem apenas criar a ideia inicial 

e terceirizar o servi9o quando o computador se toma urn auxilio indispensaveL 

Com a pesquisa de campo realizada, detalhou-se a cadeia de subprodutos de projeto ate a 

conclusao do projeto executivo arquitetonico e a maneira como e desenvolvida pela maioria dos 

profissionais entrevistados. A passagem do primeiro subproduto, i.e.. o croqui, gerado 

manualmente pela absoluta maioria dos profissionais, para o anteprojeto, quando digital, e feita 

atraves de c6pia visual do papel para o computador, tambem charnado de cadastro do desenho. 

Urua vez digital, o anteprojeto servirii de base para o projeto legal e projeto pre-executivo 

arquitetonico atraves de c6pias filtradas, ou seja, c6pias do arquivo do anteprojeto com outros 

nomes, eliminado-se e inserindo elementos pertinentes a cada urn. A partir do projeto pre

executivo arquitetonico digital sao feitos os projetos executivos estrutural, hidriiulico e eletrico, 

que poderao ser digitais ou nao, dependendo, se terceirizado, do profissional que os desenvolverii. 

Durante o desenvolvimento dos projetos executivos estrutural, hidriiulico e eletrico, o projeto pre

executivo arquitetonico digital poderii sofrer altera9oes para ajustes ate que a conclusao destes. 

Finalmente, o projeto executivo arquitetonico e concluido e entregue ao usuario fiual para 

execu9iio da edifica9iio (Figura 5.30). 

LEGEND A: 

" 
+(Avalia9ao do cliente) 
" 

C: Croqui (a mao) 
A: Anteprojeto (a maioria, Digital) 

IUUiU[(JS terceirizados ou nao)PPEA: Projeto Pre-Executivo Arquitet6nico (Digital) 
PL Projeto Legal (Digital) 

. " 
(Orgao de aprova9ao) 

v 

(Entrega para execu9ao) 

PPEE: Projeto Pn\-Executivo Estrutural (Digital ou nao) 
PPEEI: Projeto Pre-Executivo Eletrico (Digital ou nao) 
PPEH: Projeto Pre-Executivo Hidrimlico (Digital ou niio) 
PEE: Projeto Executivo Estrutural (Digital ou nao) 
PEEl: Projeto Executivo Eletrico (Digital ou nao) 
PEH: Projeto Executivo Hidrimlico (Digital ou nao) 
PEA: Projeto Executivo A.rquitetonico (Digital) 

Figura 5.30: Cadeia de subprodutos em urn processo de projeto ate o produto final (PEA). 
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Durante o desenvolvimento de projetos, ferramentas de CAD, renderiza<;:ao, anima9ao e 

manipula<;:ao de imagem sao utilizadas na etapa de projeto que gera o anteprojeto. Etapas 

subsequentes que geram projetos pre-executivos e executivos, utilizam apenas a ferramenta de 

CAD. As representa<;6es usadas no anteprojeto sao mliltiplas e variadas: desenhos em 2D (plantas 

baixas e eleva<;oes) e desenhos em 3D, i.e., maquetes virtuals da onde se obtem vistas isometricas 

e/ou perspectivas c6nicas, imagens renderizadas e anima<;oes. A partir dai, somente a ferramenta 

de CAD e utilizada no processo de projeto, pois a representa<;ao utilizada e restrita a plantas 

baixas e cortes, i.e., desenhos tecnicos (Figura 5.31). Quando uma maquete virtual e gerada no 

anteprojeto, esta nao e mais atualizada, mesmo que o haja modifica<;oes na ideia iniciaimente 

proposta ate a conclusao do processo. 

anima9ao 

a mao 

c6pia visual atualizagao 

croquis anteprojeto proj. executivo 

Figura 5.31: Cadeia de subprodutos do processo de projeto e utiliza<;:ao de ferramentas 

computacionais. 

A cadeia CAD-Rendering-Anima<;ao-Multimida, e portanto, parcialmente usada no 

processo de projeto de profissionais de arquitetura, ou seja, utiliza-se produtos de CAD, de 

renderiza<;ao e de anima<;ao. Recursos de Multimidia, no entanto, nao tiveram uso mencionados 

pelos profissionais pesquisados. Isto talvez se deva ao fato do estudo ora realizado, nao ter 

avan<;ado ate etapas posteriores ao desenvolvimento de projetos executivos arquitet6nicos, ja que 
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na fase de vendas, recursos de som, graficos, anima<;:oes, imagens, audio e movimento de video, 

portanto a Multimidia, poderia ser mais apropriada. 

Quando analisando os resultados da pesquisa realizada entre os participantes da cidade de 

Campinas e via Internet, diferen<;:as foram detectadas em viirias questoe&, como por exemplo, o 

porte dos escrit6rios (via Internet, existiram escrit6rios maiores) levando, os projetos a serem 

desenvolvidos internamente ou nao. Ocorreram diferen<;:as tambem: nas ferramentas (porem, com 

maior porcentagem de usa para o AutoCAD em ambos os grupos), nos fatores que levam a 

escolha de urn produto computacional (ampla aceita<;:ao para Campinas e facilidade de usa para 

Internet), na forma como foi adquirido o conhecimento em informatica ( cursos especializados em 

Campinas e universidade na Internet), desejo de usar arquivos digitais como unica forma de 

arquivar projetos (maior no grupo da Internet com 69% contra 38% dos profissionais de 

Campinas ), entre outros pontos divergentes. V erificando-se que a am astra em que todos os 

profissionais sao usmirios de Internet, demonstrou perfil diferenciado. As causas dessas diferen9as 

notadas entre as duas sub-amostras (i.e., Campinas e Internet), nao poderiam ser afrrmadas sem 

que houvesse uma investiga<;:iio mais aprofundada no perfil dos pesquisados via Internet, pois nao 

o contato se restringiu as respostas via e-mail, ao contrario dos os profissionais de Campinas com 

os quais houve maior contato. 
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6 TROCA DE INFORMA<;;:OES NA WWW 

6 .1 Introdu~ao 

Inicialmente, urn dos objetivos deste trabalho era, apos elaborar o mapeamento do 

processo de projeto digital, estUdio digital e ferramentas utilizadas por profissionais de arquitetura 

e neste processo detectar necessidades e dificuldades, propor solw,:oes especificas, como por 

exemplo, criar uma vincula~ao minimizando perdas entre fases de desenvolvimento de projeto. No 

entanto, com o levantamento e classifica~ao de sojtwares e a pesquisa de campo e entrevistas, 

notou-se que existe uma imensa gama de produtos que tentarn, a cada nova versao, chegar o mais 

proximo possivel ao processo pessoal de projeto de profissionais de arquitetura e urna grande 

variedade de combina~ao de uso entre estas. 

Com o perfil do estUdio e processo de projeto digital dos profissionais da area tra~ado 

pela pesquisa, verificou-se a necessidade de viabilizar urn canal de troca de conhecimento entre 

profissionais. Observou-se expectativas e frustrayoes com relal(ao a produtos de CAD (Computer

Aided Design), Renderizal(ao e Anima~o, que poderiam ser atendidas ou superadas de imediato 

com a troca de experiencia. N otou-se tambem que o uso da Internet entre profissionais e bastante 

homogeneo e especifico, i.e., marketing (visibilidade) ou busca de especifica~o de produtos. 

Desta forma foi desenvolvido o site ARQ@Net (URL: http://www.unicamp.br/arq@net) 

hospedeiro do forum de discussao "arqnet-l@unicamp.br" que aborda o uso da informatica na 
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arquitetura. 

6.2 0 Site ARQ@Net 

0 Site ARQ@Net ficou hospedado no servidor Obelix da rede UNINET da UNICAMP, 

integrada a Internet corn o endere\X) eletronico (URL) http://www.unicamp.br/arq@net. Esta 

localizavao foi escolhida visando a agilidade de acesso extemo e a utiliza9ao do recurso de 

servidor de listas de correio e!etronico disponivel nesta rnaquina, ja que o objetivo principal do 

ARQ@Net era abrigar urn forum de discussao. A utiliza9ao do site http://www.egroups.com para 

suporte ao forum de discussao tambem seria apropriado, visto que disponibiliza vilrias 

funcionalidades que incrementam e apoiam urn ambiente de discussao ( e-mails, chats, listagern e 

descri9ao dos rnembros, armazenamento e troca de arquivos, pesquisa de opiniao ), entretanto, foi 

descartado por motivo de acesso demorado, o que poderia desrnotivar sua utiliza9ao. 

0 Site ARQ@Net criado corn carater informativo, visando atingir aos inumeros 

profissionais que buscam conhecin1ento na Internet. A inten9ao primordial do ARQ@Net foi 

proporcionar urn acesso facil, atingindo pessoas ligadas ao desenvolvin1ento de projeto 

arquitetonico, usuilrios da Web e de seu potencial de informavoes. Para tal, sao disponibilizadas 

paginas com links para cursos online na Internet, bern como para sites de publicavoes e 

levantamento de produtos (sojtwares e hardware). 0 resultado da pesquisa sobre o uso de CAD 

na Arquitetura realizada na regiao de Campinas, que caracteriza o perfil do estUdio e processo de 

projeto digital, e apresentado. Existe urn espa9o reservado para a apresenta9ao de in1agens de 

projetos de arquitetos da regiao (croquis, anteprojetos, maquetes virtuais, projetos executivos). 

Links para institui9oes de ensino de arquitetura, associa9oes e sites especlficos para arquitetos 

tambem sao disponibilizados. 0 mapa do site e apresentado na Figura 6.1. 
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Juntamente com as informayoes descritas acima, o Site ARQ@Net hospeda urn forum de 

discussao criado pela necessidade visivel de troca de experiencia entre os profissionais da area de 

arquitetura, onde sao colocadas opinioes sobre temas de interesse, ligando profissionais usuaries 

de novas tecnologias na comunica9ao de suas ideias aqueles que ainda buscam uma interayao 

atraves da WWW. 

0 Site ARQ@Net e estrutuTado da seguinte forma: 

+ Pagina principal: composta pelo banner com o logotipo do Site, links para paginas 

secundarias, imagem central composta por colagem de imagens de projetos de arquitetos 

variados, link para o site City of Bits (versao eletronica do livro de mesmo nome de W. J. 

Mitchell) e contador de visitas (ANEXO C, Figura C.l); 

+ Paginas secundarias: 

+ Objetivos (Figura C.2): Texto apresentando os objetivos do trabalho; 

+ Pesquisa (Figura C.3 ): Pagina que inclui links: 

+ para o questionario original - ponto de partida desta pesquisa (ANEXO B), 

permitindo a participa9ao continuada da pesquisa "0 Uso de CAD na Arquitetura"; 

+ para graficos que apresentam resultados parciais da pesqmsa de campo, i.e, 

tabulayao das respostas as questoes apresentados em forma de porcentagem (Figura 

C.3.1); 

+ transparencias apresentadas no exame de qualificayao associado a este trabalho 

(Figura C.3.2). 

+ Imagens (Figura C.4): Espayo disponivel para amostra de unagens de projetos de 

arquitetos membros da lista de discussao; 
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+ Produtos (Figura C.S): Links para pagina de levantamento de softwares (ANEXO A), 

pagina de descriyao de equipamentos (camera digital, scanners, plotters e impressora) e 

link para a revista PC Magazine que publica artigos sobre revisiio de software e produtos; 

+ Cursos na Internet (Figura C.6): Links para paginas que promovern!oferecem Ensino a 

Distancia intermediado pela Internet; 

+ Publicay5es (Figura C. 7): Links para revistas eletronicas, site de publicayiio WEB e links 

para livrarias eletronicas; 

+ Lista de discussiio (Figura C.8): Contem formulario para cadastro de membro, dicas de 

utiliza\)ao da lista de discussao, resumos dos assuntos discutidos e formularios para 

avaliayiio da lista; 

+ Links (Figura C.9): Contem links para sites de Faculdades de Arquitetura e Urbanismo e 

Engenharia Civil, Institutos/ Associay5es, Sites da Area e links para sites de professores de 

Arquitetura e Urbanismo considerados instigantes (utiliza informatica de maneira 

expressiva e motivante na Arquitetura); 

+ Equipe (Figura C.IO): Nomes e fotos da equipe e links para homepages pessoais e correio 

eletronico. 
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OBJETIVOS 

PESQUISA 

PRODUTOS 

L!STADE 
DISCUS SAO 

EQUlPE 

PAGINA 

Figura 6.1: Mapa do Site ARQ@Net. 
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6.3 0 Forum de discussao 

0 forum de discussao arqnet-1, criado para permitir conversas eletr6nicas sabre temas 

ligados it area, foi oficialmente implementado em tres de novembro do ano de mil novecentos e 

noventa e nove (03/11/1999). Inicialmente foram feitos testes com o servidor da rede (maquina 

que comanda o recebimento e envio das mensagens) onde a lista foi instalada, para verificar o 

texto de confirma.;ao de cadastro e o processo de inclusao e exclusao de membros. A partir de 

vinte e dais de novembro de mil novecentos e noventa e nove (22111/1999), continuaram os 

testes, sendo feitos os primeiros convites para os provaveis membros e efetua((iiO das primeiras 

inscri((5es. Ap6s a finaliza((iio dos testes e do cadastro dos membros que participariam das 

conversas eletr6nicas, no dia sete de fevereiro de do is mil (07 /02/2000), foi enviada a mensagem 

inaugural dando largada as discussoes sobre o primeiro tema a ser abordado - "Maquete virtual x 

Maquete real". 

No decorrer das conversas foram enviados aos membros, comunicados de eventos da 

area e endere((os de sites interessantes na Internet ( 14/02/2000). Esgotadas as discussoes sabre 

maquetes, iniciou-se o tema "Troca de inforrna9i'ies sabre produtos", abordando opinioes sabre 

ferramentas utilizadas pelos profissionais membros da lista arqnet-1 ( dezessete de fevereiro de do is 

mil). No dia quatorze de mar9o de dais mil (14/03/2000), encerram-se as discussoes e iniciou-se o 

processo de avalia91io com os membros cadastrados (vinte e tres de mar~.o de dais mil). 

A Tabela 6.1 apresenta uma sintese da seqi.Hlncia crono16gica das atividades ac1ma 

descritas. A Figura 6.2 apresenta a evoluyao crono16gica de membros durante os trabalhos da 

lista, mostrando a rela((ao entre numero de membros e o processo de manuten91io com inclusoes e 

exclusoes. Verifica-se que desde o inicio das discussoes ate o processo de avalia91io o numero de 

membros perrnaneceu consideravelmente estavel com oito (8) desistencias, sendo algumas dessas 

feitas por membros cadastrados apenas para a fase de testes e uma (1) por pedido do participante, 

demonstrando interesse na participa91io. 
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Tabela 6.1: Sequencia cronol6gica de atividades da lista de discussao. 

!DATA 

03/1111999 

10311111999 

' 
22/1111999 

07/02/2000 

107/02/2000 

14/02/2000 

14/02/2000 

17/02/2000 

14/03/2000 

23/03/2000 

60 

If) 

0 
ct: 
CCI 
::t!i 

30 

w 
20 ::t!i 

0 

"' ~ 

"' 0 

!A(:AO 
r 

Abertura da lista 

nicio dos testes 
I 

Convites - Inscri<;oes - Testes i 
Mensagem inaugural dando largada as discussoes 

nicia o assunto Maquete virtual x Maquete real 

IComunicado evento- SIGRADI 2000 
I 

Comunicado de Site para AEC 

nicia o tema Troca de Informa<;oes sobre produtos, 

[Fim das discussoes 

nicio dos processo de avalia<,:ao 

EVOLUCAO DO NUMERO DE MEMBROS 

"' 0 0 

~ "" ~ 

"' ~ 
0 

"' 0 0 0 

DATA 

0 0 

~ ~ 
~ ~ 
0 0 

1--INSCRI(:C)ES 

i--MEMBROS 

' DESISTENCIAS 

' 
' 
I 

Figura 6.2: Evolu<;ao do nfunero de membros durante a vigencia da lista arqnet-l. 
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6.3.1 A lista arqnet-l@unicamp.br 

0 acesso ao servidor Obelix deu-se via TELNET e para a manipula9ao da lista eletr6nica, 

utilizou-se o aplicativo PINE para composi<;iio, leitura e envio de mensagens. 0 servidor de listas 

eletr6nicas disponivel na maquina Obelix oferece os seguintes comandos: subscribe para inclusao 

de membros, unsubscribe para exclusao e members para veriJica<;ao de membros cadastrados. 

Estes comandos sao enviados ao servidor via mensagem a arqnet-l-request@unicamp.br com os 

comandos no corpo da mensagem. Somente o membro responsavel pela lista pode utilizar estes 

comandos. Os membros restantes participam da lista enviando e trocando mensagens sobre temas 

de interesse. 

Os membros da arqnet-1, foram categorizados como: membros coordenadores, 

responsaveis pela dissemina<;ao das mensagens enviadas (tres- 5%), membros que participaram 

da pesquisa sobre o uso de CAD na Arquitetura na cidade de Campinas (vinte e dois- 35%), 

membros alunos da p6s-gradua<;ao da FECIUNICAMP (vinte e quatro - 39%) e membros que se 

cadastraram via Internet (treze- 21%). Totalizando sessenta e dois membros (62) no inicio da 

lista (Figura 6.3). 

5% 

39% 

21% 

35% 
! Ill COORDENADORES 

illl PESQUISA-CAD 

iOINTERNET 
I • 

! 0 POS-GRADIFEC 

Figura 6.3: Porcentagem de membros por grupo. 
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6.3.2 Temas discutidos 

0 tema 1anvado para inicio das discussoes na rede foi ''Maquete virtual x Maquete real" 

tratando do uso dos dois metodos de geravao de maquetes para a visualizavao de projetos por 

clientes e profissionais. Este tema foi escolhido para dar partida as discussoes por ser considerado 

po1emico confrontando abordagens no processo criativo como veri:ficado na pesquisa de campo. 

0 assunto discutido posteriormente na arqnet-1 foi "Troca de informavoes sobre produtos 

usados", devido a verificavao, na pesquisa de campo, de desejos e frustravoes sobre produtos de 

CAD por desconhecimento de ferramentas disponiveis no mercado com o perfil desejado. 

Entretanto, notou-se que profissionais iso1ados tinham o conhecimento desejado. Portanto, o tema 

poderia favorecer a troca de conhecimento necessaria para atender necessidade demonstrada. 

Encerradas as discussoes sobre os temas especificos, efetuou-se urna "Avaliavao da lista 

arqnet-1", para a verificavao da efetividade das discussoes. 

6.3.3 Sintese das discussoes 

A discussao do tema "Maquete virtual x Maquete real", demonstrou que maquetes sao 

utilizadas em algum estagio de urn projeto/obra para melhorar a percep91io do que sera construido, 

sendo real ou virtual dependendo da percepyao do cliente ou da tecno1ogia e conhecimento 

existentes. A re1avao custo/tempo para e1aboravao de uma maquete real ou virtual, e bastante 

significativa para a esco1ha de urn metoda ou outro, ambos serao maior ou menor dependendo do 

conhecimento e facilidade para execuvao. A formavao do profissional tambem e parte importante 

na esco1ha dos recursos utilizados para expor seus projetos, ou seja, para urn profissional com 

formavao tradicional (leia-se, usuario de prancheta e grafite) que necessita tocar o que cria, a 
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escolha pela maquete real e imediata, ja para o profissional que e formado ou ja se imergiu 

totalmente em meio as novas tecnologias, a diferenya entre as duas formas torna-se insignificante, 

pois sua percep9iio do virtual !he possibilita isto. 

Durante as conversas, existiram frases que compoem esta sintese, tais como: 

·~ meu ver, a demora na produriio da maquete eletronica depende muito do Software a ser 

utilizado pelo profissional e o dominio que este tem sabre o soft. " Membro A. 

"Porque hoje o profissional que utiliza informatica gasta tanto tempo desenvolvendo e refinado 

uma maquete virtual? 0 profissional que utiliza maquete virtual hoje abandonou a maquete 

real?" Membro B. 

" Tudo pode se resumir na viabilidade de custo da maquete virtual jrente a real, mesmo que 

numa maior dificuldade de compreensiio par parte do espectador, se a maquete virtual vier a 

custar muito menos que a real ja e um instrumento de visualizariio de arquitetura. " Membro C. 

" Acho que estamos em dias de transiriio, ... , podemos, par exemplo, fazer as "bases" de 

perspectivas e maquetes no nosso ·~utoCAD" e termina-las e manta-las manualmente, fase esta 

que ja nos agiliza e nos ajuda muito no resultado final!" Membro D. 

" E quando comerarmos a criar escritorios virtuais, formados par profissionais espalhados em 

locais diferentes, trabalhando em paralelo, se comunicando via Internet. Sera que a maquete 

virtual muda de funriio, - ilustrativa + tecnica? Sera que niio e esse o papel verdadeiro da 

maquete virtual?" Membro B. 

"Antes de ter cantata com a informatica na elaborariio dos projetos, a maquete tridimensional 

era parte integrante do nosso trabalho, inclusive na experimentariio e modelagem de volumes, o 

que nos tomava uma boa parte do tempo dedicado ao projeto e nos gerava um certo desdnimo 

quando uma ideia pronta tinha que ser reformulada. Porem, quando tomamos conhecimento de 

como poderiamos otimizar nosso tempo e obter resultados ainda me/hares com o usa da 
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informatica, gradativamente jomos substituindo a cola, o papeliio e o estilete pelo mouse, 

tee/ado, monitor e impressora, ainda com a vantagem de niio cortar mais o dedo, preservando-o 

para o uso da /apiseira e papel, o que ainda consideramos importante no processo. " Membro 

E. 

" ... acredito que para o pitblico em gera/, niio tiio acostumado com imagens geradas em 

computador, seja mais jaci/ "entender" o projeto na maquete real. ... " Membro F. 

" ... Pode-se jazer um para/elo entre a prancheta e o uso de programas graft cos: hCt 10 anos atras 

a grande parte dos arquitetos dizia ter muita dificuldade em trabalhar no micro pois a 

habilidade com o mouse e os comandos niio acompanhavam a velocidade do pensamento e dos 

idiias e hoje isto ja niio e tiio verdadeiro para certas jases do projeto, pois a partir de um certo 

estagio, alguns projetistas negam-se a jazer desenhos na prancheta pois consideram como tempo 

perdido, ja que a evolu9iio daquela idiia do projeto no micro e muito mais rirpida e contra/ada ... 

E mais: no momenta em que se popularizar o acesso aos recursos de som, temperatura, vento, 

tato, odor , etc. (realidade virtual) associados its maquetes, a sua utiliza9iio se ampliara e muito 

para OS usuarios niio profissionais ... " Membro G. 

': .. As pessoas niio entendem a maquete virtual porque ela niio pode ser tocada. Essa e a grande 

dificuldade, precisamos tocar, pegar, apa/par, para podermos entender. A maquete virtual 

torna-se um espetaculo para os observadores, mas niio transmite a seguran9CJ e a percep9iio 

necessaria para que as pessoas entendam rea/mente uma maquete virtual. Sempre existiriio 

artistas, que com as miios moldariio nossas maquetes, seriio artistas que mostrariio que na 

verdade o homem jamais sera substituido por alguma maquina." Membro H. 

" ... Maquetes siio gerados para fins especificos e a escolha entre os diferentes meios esta 

intrinsecamente relacionada ao conhecimento empirico, aos processos de cada um. Contudo, 

acho pouco provavel que alguem que trabalhe com Interiores consiga expressar realisticamente 

ao cliente experiencias de textura,jormas, cores, vistas internas, ilumina9iio, etc ... tiio jacilmente 

quanta. com o uso do computador. A perspectiva artistica e maravilhosa. Contudo, muito mais 

lenta e CARA! Imagine ... pastel, aerograjo ... lindos mas demorados .... Como alterar o granito 
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cinza da perspectiva para mitrmore carrara e a porta de at;o escovado para ferro pre to josco. 

Enfim ... Um simples toque e o tampa passa de granito para carrara, veri.fica-se com precisiio a 

mancha solar nos ambientes e assim por diante. Tudinho ali, ao alcance dos olhos ... "Membro I. 

" ... Tive a oportunidade de assistir o seminilrio sabre maquete virtual x maquete tradicional e o 

jato de a maquete real ter sido melhor compreendida deve-se tambem, a meu ver que os 

profissionais que elaboraram a maquete real ja estavam acostumados a trabalhar por este 

metoda, o que niio aconteceu na maquete virtual, ou seja a qualidade da maquete virtual ficou 

comprometida ... " Membro J. 

No tema "Troca de informa~oes sobre produtos usados", abordando os diferentes 

produtos usados pelos profissionais membros da lista, mostrou-se a opiniao destes sobre a 

ferramenta de CAD utilizada no desenvolver de seus projetos e dificuldades em optar por outro 

software, ap6s ter urn born conhecimento de algum com o qual ja trabalha: Observou-se tambem 

que, quando se opta por fazer uma troca de ferramenta por outra de uso incomum entre outros 

profissionais, os principals problemas encontrados sao: dificuldades em encontrar mao-de-obra 

quando se necessita fazer alguma terceiriza9ao em projetos e a incompatibilidade com outros 

escrit6rios e/ou "bureau5'' de impressao. Na sequencia estao destacadas algumas experiencias de 

profissionais, usuitrios de diferentes ferramentas computacionais: 

" ... Sou usuaria assidua do AutoCAD R14. Sou viciada. Conhet;o outras jerramentas mais 

apropriadas para projeto arquitetonico. Reconhet;o jacilidades que existem nestas e que niio 

encontro do AutoCAD. Mas so de pensar em aprender outra ferramenta e nela atingir o grau de 

conhecimento e habilidade que tenho na atual me dit arrepios. Entretanto, estou animada com o 

novo produto da AutoDesk lant;ado a um ano que agrega ao AutoCAD comandos e objetos 

especi.ficos para o projeto arquitet6nico: AutoCAD Architectural Desktop (ADT). Que 

atualmente esta na 2a. versiio (i.e., release) e inclui o AutoCAD 2000. 0 ADT acrescenta ao 

AutoCAD 3 menus novas: concept, design e documentation. A grande novidade ao meu ver esta 

nos comandos associados ao concept que permitem implementar a programat;iio de espat;os e 

sabre esta trabalhar a volumetria ou vice-versa. Tem + coisa que ainda niio desvendei .. " 

MembroB. 
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"Faro uso, como imica ferramenta de trabalho na minha atividade projetual, do software 

DataCAD ... Talvez seu maior problema seja seu nitmero reduzido de usuitrios, jato que se torna 

um "problemilo" quando se necessita de milo de obra para auxilio na execUI;ilo de desenhos 

executivos, por exemplo, dentro de seu escritorio ou terceirizados. E necessaria que o ajudante 

passe por periodo de treinamento, apesar de curta, mais existe, uma vez que a maioria tern 

conhecimento basico exclusivo do AutoCAD, e, na maioria das vezes quando este seu ajudante 

esta no ''ponto': ele some, ou seja e absorvido por construtoras, escritorios maiores ou mesmo 

parte para atividade aut6noma ... " Membro L. 

" ... Talvez o jato de ser uma jerramenta de usa comum entre grande parte dos profissionais desta 

area, influencie na escolha deste produto ao inves de outros que nos silo apresentados. 0 que 

nota-se, e que existe uma necessidade de conhecimento profunda de um determinado produto 

para que se substitua outro que ja se utiliza a mais tempo ou se adicione a este um aplicativo ... " 

MembroL. 

" ... bem o que importa e como superar as possibilidades, abandonando uma ferramenta de 

entendimento dificil, por outra de mesma ou menor dificuldade. Parece um dilema em principios 

similar aos das maquetes, virtual ou real: vale a pena, e a rela9ilo custo beneficia, quantas horas 

gastaria para apreender o novo software e comprovar sua eficacia, uma nova rodada de 

pesquisa poderia partir da propria lista, com planilhas hora-homem, treinamento a/em da 

confronta{:ilo de produ9ilo no AutoCAD ... " Membro C. 

" ... Quando o ArrisCad come9ou a ser comercializado niio existia versiio para plataforma DOS e 

Windows, somente para esta9oes graficas que trabalham em outras plataformas, e quem no 

Brasil tinha acesso a elas? Somente grandes empresas. E qual o software que atendia as 

exigencias do mercado (baixo custo ou nenhum e produ{:iio)? ... 0 Arris somente migrou para o 

Windows em 1994, e ate entilo niio havia modo de ''piratea-lo': pois ele tern um HARDLOCK 

(um meio fisico de codificafilo), em 1998 surgiu na china, niio sei como, uma copia "pirata" que 

trazia restri9oes quanto a importa9ilo e exporta{:iio de arquivos DXF e DWG. fazendo com que o 

usuario pudesse usar somente ele .... Eu como arquiteto niio tenho que ser analista de sistemas 

para exercer minha profissilo, o software tern que ser apenas uma ferramenta para que eu 
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consiga desenvolver minha criar;iio. Para os profissionais de hoje, o software ser conhecido ou 

niio, pouco prejudica, o que importa e que ele satisfar;a as exigencias (e haja exigencias) destes 

profissionais em menos tempo passive!, dando o maximo passive! (expressando suas ideias de 

forma clara e rilpida) ... " Membro A. 

" ... fiz um treinamento do ADT (AutoCAD Architectural Desktop) que me deixou animada e 

desapontada ao mesmo tempo. Tem recursos 6timos: objetos em 3d com mitltiplas 

representar;i'Jes (3d + vistas) para inserr;iio de paredes, portas, jane/as e escadas. Faceis de 

serem utilizados. Entretanto, tem recursos falhos: telhado deixa a desejar (somente 4 aguas que 

podem ser transformadas em 2 au 1 agua), obtenr;iio de fachadas, cortes e perspectivas 

automaticos mas sem o recursos de tratamento de espessura de linhas .... " Membro B. 

" ... Atualmente trabalhamos com AutocadRJ4 extensivamente, por meio do aplicativo nacional 

Arqui-3d, desenvolvido pela empresa gaitcha Grapho - http://www.grapho.com.br. - para 

aplicar;i'Jes em 2d/3d dentro do ambiente AutocadRJ4. Para renderizar;iio, aplicar;iio de cores, 

texturas de materiais, luz solar, animar;iio, ray-tracing, etc ... utilizamos o software Concepts, da 

canadense Cadsofi .... Ap6s o que comer;amos com esbor;os livres no papel, que evoluem para 

desenhos 2d na prancheta e no Arqui-3d de implantar;iiolplantaslfachada, por sentirmos que, 

nessa etapa, a miio e o grafite ainda siio a extensiio mais perfeita do cerebra para expressar e 

ordenar arquitet6nicamente as ideias e o Arqui agiliza, automatiza e garante uma apresentar;iio 

de qualidade dessas ideias.... Uma vez atingido um nivel satisfat6rio de elaborar;iio do projeto, 

passamos a trabalhar o arquivo .dwg no Concepts, aplicando materiais, texturas, vegetar;iio, 

fuzes, cores, pessoas, animar;iio grafica atraves de A VIs, dando vida aquela maquete rigida 

produzida no Autocad!Arqui-3d, porem muito uti/ nas etapas seguintes. No Concepts niio so 

elaboramos as apresentar;i'Jes finais ao usutirio como aim/a experimentamos e evoluimos na 

concepr;iio original do projeto . ... As imagens renderizadas siio enviadas pela Internet ao usutirio 

em formato jpg, para uma avaliar;iio inicial, e montadas em apresentar;oes (imagens e animar;oes 

AVIs que rodmn em qualquer Windows de 95 em diante) gravadas em CD-Rom para que o 

cliente possa fazer sua avaliar;iio tambem fora do escritorio - ai tambem esta incluida uma 

pitada de marketing do nosso trabalho, o que nos tem trazido bans resultados .... " Membro E. 
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" ... Foi entao que em uma apresentar;ao de um amigo da faculdade que conheci o ARRIS. e este 

meu amigo ofereceu me uma c6pia demo e com ela um pequeno manual em ingles com o qual 

comecei a aprender(mesmo nao dominando o idioma) ... " Membro A. 

6.3.4 Avalia~ao da lista arqnet-1 

A lista de discussao arqnet-1 foi avaliada positivamente por seus membros, apesar do 

curto tempo desde a implementao;:ao ate o processo de avaliayao. Nesta avaliavao procurou-se 

verificar como o membro se caracteriza em termos de participa9iio (ativo ou passivo ), se gostou 

da experiencia (sim ou nao ), se usufruiu de algurna forma das informay5es circuladas (sirn ou nao ), 

qual dos temas especificos mais apreciou e se existiam criticas e sugest5es. T ambem pediu-se 

sugestoes para novos temas de discussao. 

Dos membros da lista arqnet-1, 60% se caracterizaram como participantes ativos, i.e, 

receberam e enviaram mensagens, contribuindo com a continuidade das discussoes sobre temas 

abordados; o restante se caracterizou como participante passivo, apenas fazendo leituras das 

mensagens enviadas (Figura 6.4). Esta auto-caracterizao;:iio como participante foi coerente com a 

participa<;iio o bservada durante o processo de discussiio. 

!ZilATI\!0 

IIIII PASSI\!0 

Figura 6.4: Participa9iio ativa ou passiva dos membros da lista. 
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A Figura 6.5 mostra que a aprova9ao da experiencia pelos membros foi uma unanimidade 

(100%), mostrando que e possive! haver troca de informayaO entre profissionais, inclusive da area 

tecnica, apesar da pouca popularidade. 

0% 

100% 

1!!!1 S I M 

•NAO 

Figura 6.5: Aprovayao da experiencia como participante da lista arqnet-1. 

90% dos membros da lista arqnet-1 declarararn ter usufruido de alguma forma das 

informa96es trocadas por meio das conversas e!etr6nicas, mesmo que participando de forma 

passiva (Figura 6. 6). 

10% 

90% 

1!!!1 S I M 

•NAO 

Figura 6.6: Usufruto das informa96es trocadas por meio da lista arqnet-!. 

0 tema abordado que causou maior interesse entre os membros da arqnet-l, foi "Maquete 

virtual x Maquete real" com 60% da preferencia dos participantes (Figura 6. 7), mostrando o 
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interesse em debater sabre o que e fisico ou virtual e tambem suas implicac;:oes nas atividades 

profissionais. 

Iii! TEMA 1 

60% aTEMA2 

Figura 6.7: 0 tema mais apreciado pelos membros. 

6.3.5 Partidpa~ao 

A Figura 6.8 mostra a porcentagem de participac;:ao das categorias de membros por temas 

discutidos (Tema 1- Maquete, Tema 2- Produto e Tema 3- Avaliayao). Verifica-se que nos tres 

temas, a categoria de membros com maior participa;;:ao foi o grupo Pesquisa_CAD (profissionais 

participantes da pesquisa sobre o uso de CAD). 0 segundo grupo de destaque em participac;:ao 

nao existe, pois varia com o tema discutido. Para o segundo tema o grupo de membros 

Coordenadores teve participa<;ao rnais efetiva que o grupo de mernbros Internet. Nota-se que 

tambem no segundo terna o grupo de mernbros P6s-gradua<;iJ.o nao teve participa<;ao. No tema de 

avalia<;ao, as categorias restantes (i.e., excluindo o grupo Pesquisa _CAD) tiveram participa91io 

equiparada. V erifica-se portanto que o vinculo criado na pesquisa de campo e entrevistas pessoais, 

foi mantido no forum de discussoes. 
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Figura 6.8: Porcentagem de participantes por assunto. 

A Figura 6.9 apresenta a porcentagem de e-mail enviado por categoria de membro nos 

temas discutidos. Verifica-se uma crescente interferencia dos coordenadores como forma de 

incitar a participa.yao dos membros. Confirma-se que o grupo Pesquisa _CAD fez circular urn 

nllinero de e-mail superior aos membros Internet e P6s-GRADIFEC. 
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Figura 6.9: Porcentagem de e-mail por assunto. 

6.4 Considerac;:oes 
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Uma analise dos foruns de discussao online no meio tecnico, pode ser feita ao final deste 

trabalho de gerenciamento de urn forum realizado entre profissionais da area de arquitetura, 

transparecendo que sua popularidade e menos aparente que em outras categorias, por exemp1o, 

area de ciencias humanas. 

Restringindo-se a uma analise do forum de discussao arqnet-1, as maiores dificu1dades foi 

incitar a participayao dos membros que, na maior parte das vezes, se deu com pessoas que ja 

haviam tido algum contato com a pesquisa ou alunos da pos-gradua91io da FECIUNICAMP. Uma 

pequena parte mas que, porem, demostrou interesse em participar, se cadastrou espontaneamente 

pe1a Internet, mostrando que ja utilizam este meio para encontrar conbecimentos. 

A lista arqnet-1 foi avaliada positivamente, apesar do estreito tempo decorrido desde sua 

imp1ementayao ate o processo de avaliaviio, sendo urn indicio de que ainda ha muito o que se 

conbecer e se integrar nesta nova forma de troca de informavoes. As mensagens que circularam 

foram extremamente positivas e, certamente, contribuiram para a aquisivao de conhecimento sobre 

os temas discutidos. 

A experiencia pode, entao, ser vista como urn passo positivo em busca de integrayao 

entre profissionais de 1ocalidades variadas, trocando conhecimentos e vivencias no meio em que 

trabalham. 
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7 CONCLUSOES 

Com o estudo de metodologias sistematicas de projeto e a pesquisa de campo realizada, 

notou-se que no processo projetual dos profissionais pesquisados, estas sistematicas de projeto 

sao implicitas e se desenvolvem na mente do profissional sem que haja a separayao entre etapas de 

desenvolvimento de projeto, pois com a experiencia profissional o processo se torna intuitivo e 

ocorre naturalmente. Confirmando em Campinas, os resultados obtidos em pesquisa feita entre 

arquitetos e engenheiros civis na cidade de Sao Paulo, mostrando que a arte de projetar no Brasil 

resiste ao enquadramento em metodos cientificos (KOW ALTOWSKI, 1993). 

Observou-se que os profissionais participantes da pesquisa de campo utilizam produtos 

da cadeia CAD-Rendering-Animac;:ao, classificados no inicio do trabalho. Essa utilizac;:ao aparece 

em multiplas combinac;:oes entre as ferramentas, visando uma melhor visualizac;:ao de projetos. A 

Multimidia nao teve uso mencionada ate o subproduto de projeto estudado neste trabalho, i.e., o 

projeto arquitetonico executivo. 

0 esrudio digital de escrit6rios de arquitetura de pequeno e medio porte foi classificado 

como basico ap6s a pesquisa realizada, pois e essencialmente composto pelos recursos minimos 

necessanos para o desenvolvimento e comunicac;:ao digital de projetos. Os equipamentos utilizados 

sao microcomputador PC, impressora (A3 e A4), CD-ROM, fax e scanner. A ferramenta 

computacional mais utilizada para o desenvolvimento de projeto assistido por computador e o 

AutoCAD e a ferramenta de CAD especifica para projeto arquitetonico mais utilizada e o 

Arqui_3D, liderando por pouco sobre outras ferramentas concorrentes como AutoBuilder, 
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VectorWorks, ArchCAD, AutoCAD Architectural Desktop, ARRISCAD e M2*ARQ, variando 

quando as respostas advieram dos participantes de Campinas ou da Internet. Adota-se a forma 

mista de arquivamento, i.e., arquivos digitais e desenhos em papel. A aquisic,:ao do 

conhecimento/treinamento de informatica se da atraves de cursos especializados, de assessoria ou 

de estudo individual. 0 principal meio digital de intercfunbio de projeto ainda e o disquete 3"1/2, 

seguido de e-mail, zip-disk e CD-ROM. 0 uso da Internet visa principa!mente ao marketing ou 

visibilidade da empresa, pesquisa de especificac,:ao de produtos e correio eletr6nico, e niio como 

meio de obtenyao de conhecimento. 

Verificou-se que os profissionais de arquitetura da amostra pesquisada, desenvolvem 

projetos atraves de uma cadeia de subprodutos ate o produto final que, nesta cadeia, e o projeto 

executivo arquitet6nico. Os principais subprodutos, baseados nos depoimentos dos profissionais 

entrevistados sao: croquis iniciais, anteprojeto - subproduto que passa pela aprovac;ao do cliente, 

projeto pre-executivo arquitet6nico, projetos executives estrutural, hidraulico e eletrico e projeto 

executivo arquitet6nico, considerado, nesta cadeia, o produto final. A passagem do primeiro 

subproduto, i.e., o croqui, gerado manualmente pela absoluta maioria dos profissionais, para o 

anteprojeto, quando digital, e feita atraves de c6pia visual do papel para o computador, tambem 

chamado de cadastro do desenho. Uma vez digital, o anteprojeto servira de base para o projeto 

legal e projeto pre-executivo arquitet6nico atraves de c6pias filtradas, ou seja, capias do arquivo 

do anteprojeto com outros nomes, eliminado-se e inserindo elementos pertinentes a cada urn. A 

partir do projeto pr6-executivo arquitet6nico digital, siio feitos os projetos executivos estrutural, 

hidraulico e eletrico, que poderao ser digitais ou nao, dependendo, se terceirizado, do profissional 

que os desenvolvera. Durante o desenvolvimento dos projetos executivos estrutural, hidraulico e 

eletrico, o projeto pre-executivo arquitet6nico digital podera softer alterac;oes para ajustes ate que 

a conclusao destes. Fina!mente, sao feitas as alterac,:oes no projeto executivo arquitet6nico, que e 

concluido e entregue ao usuano final para execuyao da edificac;ao (Figura 5.30) 

Quando analisados os resultados da pesquisa de campo entre os participantes da cidade 

de Campinas e via Internet, diferenc,:as foram detectadas em varias questoes, como por exemplo, o 

porte dos escrit6rios - maiores via Internet - possibilitando, talvez, os projetos serem 

desenvolvidos internamente em sua maioria neste grupo. Existiram diferenyas tambem: nas 
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ferramentas utilizadas (no entanto, verificou-se maior uso para o AutoCAD em ambos os grupos); 

nos fatores que levam a escolha de urn produto computacional (ampla aceita~ao para Campinas e 

facilidade de uso para Internet); na forma como foi adquirido o conhecimento em informatica 

( cursos especializados em Campinas e universidade na Internet); desejo de usar arquivos digitais 

como Unica forma de arquivar projetos (maior no grupo da Internet com 69% contra 38% dos 

profissionais de Campinas ), entre outros pontos divergentes. Verificando-se que a amostra em que 

todos os profissionais sao usm\rios da Internet, demonstrou perfil diferenciado. As causas dessas 

diferen~as notadas entre as duas sub-amostras (i.e., Campinas e Internet), nao podem ser 

afirmadas sem que haja uma investiga~ao mais aprofundada no perfil dos pesquisados via Internet, 

pois nao o contato se restringiu as respostas via e-mail, ao contritrio dos os profissionais de 

Campinas com os quais houve maior contato. 

Atraves da pesquisa realizada, pode-se tambem observar que apesar da maioria dos 

profissionais ja utilizarem algum tipo de recurso computacional no desenvolvimento de seus 

projetos, existem desejos e necessidades nao supridos pela ferramenta usada. Em alguns casos, 

estas necessidades ja poderiam ser satisfeitas apenas com uma troca de ferramenta, pois ja existem 

sojtwares que fazem perspectivas, telhados, escadas e paredes, entre outras possibilidades. A falta 

de conhecimento e tempo e, ainda, o medo de iniciar o uso de outra ferramenta desconhecida, 

fazem com que o profissional nao busque novas alternativas e opte por continuar com urn software 

que ja domina. 

A partir desta constata~ao descrita acima, criou-se o site ARQ@Net com conteudo 

informativo sobre sojtwares, hardwares, links para paginas relacionadas e urn forum de discussao 

eletronico para troca de informa<;:Oes. No forum de discussao arqnet-1, debateu-se sobre a 

confec~ao de maquetes, de forma fisica ou virtual, sendo discutidos pontos, tais como: vantagens, 

custos, habilidades, ferramentas auxiliadoras, etc. Dutro tema abordado na arqnet-1 foi sobre as 

ferramentas utilizadas e as possibilidades oferecidas, facilitando a troca de informa~oes entre 

profissionais usuitrios de produtos diferentes e, portanto, uma possibilidade de terem seus desejos 

satisfeitos. A avalia~o da lista arqnet-1 foi positiva apesar do estreito tempo decorrido desde sua 

implementa~ao ate o processo de avalia~ao, sendo urn indicio de que ainda ha muito o que se 

conhecer e se integrar nesta nova forma de troca de informa~oes, mesmo no meio tecnico. As 
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mensagens de membros que circularam foram extremamente positivas e, certamente, contribuiram 

para a aquisi9iio de conhecimento sobre os temas discutidos, sendo urn meio para motivar, atraves 

da troca de informa96es, melhorias no processo de projeto arquitetonico. 
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8 TRABALHOS FUTU ROS 

Ao final da pesquisa realizada com profissionais de arquitetura e a experiencia em trocar 

informa~oes intermediadas pela Internet atraves do Site ARQ@Net e forum de discussao arqnet

l@unicamp.br, observou-se a necessidade em analisar a interface entre projeto arquitetonico e 

projetos de execu~ao. 

Pode-se observar uma lacuna entre o desenvolvimento de projetos arquitetonicos e a 

elabora~o dos projetos executivos dos quais participam profissionais de areas da engenbaria. Ja 

existem tentativas de se agrupar viuios projetos por meio de programas de computadores, como 

na Universidade de Auckland na Nova Zeliindia, onde desenvolve-se uma "aplica~ao" denominada 

ICAtec-II, visando a integr~ao de ferramentas de projeto usadas por viuios projetistas 

participantes do processo (AMOR, HOSKING e MUDRIDGE, 1999). 

Trabalhos neste corrtexto, perrnitiriam maior intera~ao de profissionais de arquitetura e 

engenbaria civil no proximo milenio, ja que o interesse almejado deve ser sempre a constru~ao de 

uma edifica~o com qualidade em todos os aspectos, i.e., do projeto ao acabamento. Ajun~ao de 

esfor~os entre estas duas categorias, principalmente, tornara possivel edifica~oes bern projetadas e 

executadas, oferecendo ao usuiuio possibilidades de desfrutar do conforto de morar bern e com 

prazer. 

0 Site ARQ@Net deve permanecer como urn endere~o para abrigar futuras pesquisas 

online e manter discursos no forum de discussao eletronico. 
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ANEXO A: Levantamento e classificac;ao de softwares 
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Obiet!vos 

Pesguisa 

!mauens 

Produtos 

~ 

PubilcacOes 

Llsta de Dlscussao 

Unks 

Egulpe 

Software 

Produto CAD 

ALLPlAN 

:ARC+ 

iDenebaCAD 
-- - -~-~-~--~ -~-

iDesignCAD X 

,SoftCAD,3D 
~------

X 

X 
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I CAD pi 

fArquitetura 

X 

X 

X 

X 

'Anima~;ao !Renderizacao Multim 

X 

Aplicativos 



AutoCAD 
Ad d-Ons 

MicroStation 
Add-Ons 

ArchiCAD 
Ad d-Ons 

- ~-~-~-~~~-~~~~ ~--~~-~~-~------ :-~-~·~~--··-~~-~~ ,- -~----~--~-~ -- ,--~~----

3D Architectural 3D ATGRES 
Symbols 

Architectural CAD 
Menu 

Archictura! Modeler 

ADI 

Garden Works 

People and more 

MAD. Design iDataCAD Estimator 

Autodesk Architectural 

~ \Afalkthroug~- ~ --~icro)\r~mtect ~-·~·~·- ',--~~A~~c.~es~~~~s_ori--es~---·-- 1 Cases Temp'ates 

Softdesk 
Architectural 

Designer Special 
Edition CD 

3Design 

Power Architect 

PowerMEP 

Master Library 

---~Th-e -F-ur·ntture ·· r 

design of Alvar 
Aalto 

T ouchup Macro 

Blocker Macro 

---~----------I~~ -~~~-- --------~--~·~ -~~ ~ 

Ace Architectural 
Symbols Max Pack 

Ace Details Galore 

QuickCei! 

QuickPian 

30 Power Tools 
Macro 

r -, --,-, .crcc.=~---·· ~-------------- --~-

ArchiSJTE DC Sprint Macro 
.~~~~~~---~--~~--~ ~ ~~~-~~~~-~~-----~~ ,~--~~---- --~--~---~-

Template Librarian 
Byers Plot Station 

Macro 

Deco [ 

ARC+ I 

,~ ~~ ~·~~ ··~ 

Ace House POD 
(plans-on-disk) 

·---~-----~--~--- ----~~-~--~-- ~---·-~~---~ -- -~~··~· ·- ~-~~ -~- ~~-- ~-~~ ~ ~-~·~-·~~ 

Ace Office& 
Facilities Symbols 

-·-· ---- ---------------·----
Ace PDQ-Lite 
Architectural 

Drafting System 

CSAIHVAC 

GSA/Instrument 
Tubing Design 

Macro Bundle 

~~~~- ~~~-~~-~--~----- ----- ··-···- ----·-·· .•.. ······~- ·- -
AcePDQ-Pro 
Architectural 

Drafting System 

Andersen Windows 
Symbols 

DACIS Commercial 
Electrical 

-~----·---------~---- ------------ .. -
DAClS Construction 

System 
-~-~-~~-~-----~ ~---- -~~·co.7:c---·- -- ~---~~ -~·~~~·~~~ ~-

DACIS 
Bathroom Layout :Design/Build/Estimate 

module 

·~ ~ ---~ ~· --·--------

~~---~·-~ -·~~--~~,-~~~~~~-~-~-- ~---~ 

Interior Decorator 
Symbols 

DACIS Electrical 

Kitchen Layout DACIS Framing 
~ -~--~~---- ;--·~-- ~-------'---- ---------·-----~ - ;----~·~~- .~~~~~~·~ .~~-- ~~-

Landscape and 
Sprinkler Symbols 

PDQ Architectural 
Drafting System 

DACISHVAC 

DACIS Plumbing 

~ ~ ·-~ -~--~~--~--~-~- -·~--- ----------- ;-------~~-~- -~- ~-

Section Cut 
Symbols 

Door 
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ANEXO B: o Questionario (versao via correio e online) 
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UMCA .. P 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCAO CIVIL 

Facnldade de Engenharia Civil 
Universidade Estadnal de Campinas 

0 uso de CADD na Arquitetura 

Esta pesquisa faz parte do trabalho de mestrado da aluna Marcia Regina de Freitas (marciarf@unicamp.br), 

sob orienta<;lio da Profa. Dra. Regina Coeli Rusche! (regina@fec.unicamp.br), no Programa de P6s-Graduayilo da 

Faculdade de Engenharia Civil da Unicamp (http://www.fec.unicamp.br/), na area de concentrac;ao de Edifica¢es. 

A Profa. Dra. Regina Coeli Rusche! (http:/Jwww.fec.unicamp.br/-reging/), pesquisa na area de Metodologia e 

Automac;ao de Projetos e ministra aulas na graduac;ao do curse de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo 

(http:/twww.fec.unicamp.br/-textos/arquiteturahtml). A aluna Marcia Regina de Freitas 

(http://www.fec. unicamp.br/-marciarf/), desenvolve trabalho de pesquisa na area de Automac;ao de Projetos, dentro 

da cadeia CADD-Rendering-Animac;8o-Muijimidia. 

Esta pesquisa esta disponivel on-line no enderego eletr6nico: (http:/lwww.unicamp.br/-marciarf/). 

Se preferir respond6-la pala Internet, devolve-nos este formulario em branco, indicando de alguma forma que isto 

sera Ieite, deixando-nos ciente de que receberemos suas respostas. 

Case prefira usar este questionario para as respostas, gostariamos que fosse enviado ate dia 15 de maio, 

para tabulayilo dos dados e efetivayilo dos objetivos desta pesquisa 0 envelops para a postagem, segue em anexo. 

Questionario 

1. Quantos arquitetos compi5em a sua empresa? 

A 1-5 

B. 6-10 

C. 11-20 

D. 20-50 

E. +51 

2. Utiliza-se CADD (Computer Aided Design and Draft) para desenhos e projetos de arquitetura em sua firma? 

A Sim 

B. Nao 

Se NAO, ir para pergunta 26. 

3. Os desenhos em CADD sao desenvolvidos: 

A intemamente 

B. per terceiros 

C. intemamente e, as vezes, per terceiro 

4. Quais ferramentas de CADD que sao utilizadas em sua firma? 

A ArchiCAD 
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UNCAMP 

B. ARQ3D 

C. AutoArchttect 

D. AutoCAD 

E. AutoCAD Architectural Desktop 

F. AutoCAD LT 

G. AutoBuilder 

H. Microstation 

I. Vector Work (MiniCAD) 

J. Outras: 

5. Quais fatores afetaram a escolha do pacote de CAD? 

A. facilidade de usc 

B. ampla ace~ 

C. pre<;:<> 

D. compatibilidade como escrtt6rio 

E. exigencias de clientes 

DEPARTAMENTO DE CONSTRU<;AO CIVIL 

Faculdade de Engenharia Civil 
Universidade Estadual de Campinas 

F. out~:------------------------------------------------------

6. Voce ja uscu outro pacote antes? 

A. Sim 

B. Nao 

Se NAO, ir para a pergunta 8. 

7. Quais os fatores que influenciaram sua decisao de mudar para outro produto de CADD? 

A. facilidade de usc 

B. ampla aceitaQao 

C. pre<;:<> 

D. compatibilidade como escrit6rio 

E. exigencias de clientes 

F. outros: ----------------------------------------------------------

8. 0 cliente exige uma versao digital do p~jeto? 

9. 

A. Sim 

B. Nao 

Qual tipo de hardware voce usa em sua firma? 

A. PC 

B. Macintosh 

C. lmpressora 

D. Plotter 

E. Scanner 

F. Fax 

G. CD-ROM 

H. Camera Digital 

I. Workstation UNIX 
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UNICAMP 

J. Mesa Oigitalizadora 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCAO CIVIL 

Faculdade de Engenharia Civil 
Universidade Estadual de Campinas 

K O~r~: ____________________________________________________ __ 

1 o. Qual e seu metoda pessoal de projetar? (Etapas e elabora9lio ate o projeto final). 

11. Oentro do processo projetual classioo, na fase de Analise, quais as lenramentas computacionais usadas? 

A CAD 20 (AutoCAO, MicroStation ... ) F. Ed~or de lmagem (CoreiOraw, Adobe PhotoShop ... ) 

B. CAD 3D (AutoCAD, MicroStation ... ) G. Anima9ifio/Renderiza9lio (3D Studio Max ... ) 

C. Editor de Texto (Word ... ) H. Modelador de Formes (lormZ ... ) 

D. Planilha Eletr6nica (Excel...) I. Mu~imidia (Asymetrix ... ) 

E. Ed~or de Apresenta9lic (PowerPoint ... ) 
J.O~ros: ____________________________ __ 

12. Na lase de Sintese, quais as lerramentas comp~cionais usadas? 

A CAD 2D (AutoCAD, MicroStation ... ) F. Ed~or de lmagem (CoreiDraw, Adobe PhotoShop ... ) 

B. CAD 3D (AutoCAD, MicroStation ... ) G. Animac;OO/Renderiza9lio (30 Studio Max ... ) 

C. Edfiorde Texto (Word ... ) H. Modelador de Formes (formZ ... ) 

D. Planilha Eletr6nica (Excel. .. ) I. Mu~imidia (Asymetrix ... ) 

E. Editor de Apresenta9lio (PowerPoint...) J. O~ros: -----------------------------

13. Na lase de Avalia9lio, quais as lenramentas computacionais ~ilizadas? 

A CAD 2D (AutoCAD, MicroStation ... ) F. Ed~or de lmagem (Core!Oraw, Adobe PhotoShop ... ) 

B. CAD 3D (AutoCAD, MicroStation .. ) G. Anima9lio/Renderiza9lio (30 Studio Max ... ) 

C. Edttor de Texto (Word ... ) H. Modelador de Formes (lonmZ ... ) 

D. Planilha Eletr6nica (Excel...) I. Mu~imidia (Asymetrix .. ) 

E. Edttor de Apresenta9lio (PowerPoint...) J. O~ros: -----------------------------

14. Se voce desejasse estreitar conexao entre duas etapas de projeto, quais seriam? 

A. Analise - Si ntese 

B. Sintese- Avalia9lio 

C. O~ros: ------------------------------------------------------

15. Voce vislumbra uma lerramenta espec1fica que a~omatize alguma atividade de projeto? Se Sim, qual atividade? 

Ex: telhado, perspective, etc. 
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UNICAMP 

A. Sim 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCAO CIVIL 

Faculdade de Engenharia Civil 
Universidade Estadnal de Campinas 

Atividade: ------------------------------

B. Nao 

16. Usar ferramentas computacionais em uma ou mais etapas de projeto, melhora o potencial de realimenla900 do 

processo(feedback)? 

A. Sim 

B. Nao 

17. Usar ferramentas computacionais em uma ou mais etapas do projeto, proporciona reaproveitamento entre 

projetos? 

A. Sim 

B. Nao 

18. Como foi adquirido o conhecimento computacional existente? 

A. universidade 

B. escolas Tecnicas 

C. curses 
D. o~ros: ____________________________ _ 

19. Voce divulga algumas das etapas de projeto na Internet para acesso de clientes ou contratantes? 

A. Sim 

B. Nao 

20. Quais os meios de intercambio de projeto com membros da sua equipe ou clientes, sao usados? 

A. E-mail 

B. disquete 

C. ftp 
D. outros: ___________________________ ___ 

21. Quais os metodos de arquivamento de projetos voce usa em sua firma? 

A. papel 

B. arquivos digitais 

C. ambos 
D. o~ro: ____________________________________________________ __ 

22. Se usa arquivar seus projetos em papeis, voce planeja fazer uma transi<;:ao para arquivos digitais para o Muro? 

A. Sim 

B. Nao 

23. Voce acha que, no Muro, a computac;Bo sera imprescindivel para Arquitetura? 

A. Sim 

B. Nao 
C. Porque? ___________________________ _ 

24. Voce espera que, no f~uro, sua firma esteja totalmente apta a adotar as ferramentas CADD como meio de 

projetar? 

A. Sim 

B. Nao 
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DEPARTAMENTO DE CONSTRUI;AO CIVIL 

Faculdade de Engenharia Civil 
Universidade Estadual de Campinas 

C. Porque? ______________________________________________________ __ 

25. Qual e seu grau de satisfC!98o com as ferramentas de CADD que estao atualmente disponfveis? 

A. muito satisfetto 

B. satisfetto 

C. desapontado 

D. outros: _________________________________ _ 

Se usa CADD (Computer Aided Design and Draft) para desenho e projetos de arquitetura, aqui encerra-se 

este questionario. Muito Obrigada pe/as respostas. 

26. Se nEio utiliza CADD para desenho e projetos de arquitetura, o que seria necessario para iniciar a faz&-lo? 

A. tempo 

B. pr~ 

C. treinamento 

D. facilidade de usc 

E. outros: 

27. Qual e seu metodo pessoal de projetar? (Etapas de elabo~o ate o projeto final). 

28. Dentro do processo projetual classico, na fase de Analise, existe o potencial de usc de algumas das ferramentas 

computacionais abaixo listadas? 

A. CAD 2D (AutoCAD, Microstation .. ) F. Edttor de lmagem (CoreiDraw, Adobe PhotoShop ... ) 

B. CAD 3D (AutoCAD, Microstation ... ) G. Anima9E~o/Renderi289iio (3D studio Max. .. ) 

C. Editor de Texto (Word ... ) H. Modelador de Formas (formZ ... ) 

D. Planilha Eletr6nica (Excel.. I. Multimidia (Asymetrix. .. ) 

E. Edttor de Apresenfa9iio (PowerPoint ... ) J. Outros: ---------------------------

29. Na fase de Sintese, existe o potencial de usc de algumas das ferramentas computacionais listadas abaixo? 

A. CAD 2D (AutoCAD, Microstation ... ) F. Edttor de lmagem (CoreiDraw, Adobe PhotoShop ... ) 

B. CAD 3D (AutoCAD, MicroStation ... ) G. Anima9Elo/Renderiza9Elo (3D studio Max ... ) 

C. Editor de Texto (Word ... ) H. Modelador de Formas (formZ ... ) 

D. Planilha Eletr6nica (Excel...) I. Multimidia (Asymetrix ... ) 

E. Edttor de Apresenta9Elo ( PowerPoint. .. ) J. Outros: ---------------

30. Na fase de Avalia9Elo, existe o potencial de usc de algumas das ferramentas computacionais listadas abaixo? 
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A CAD 2D (AutoCAD, MicroStation ... ) 

B. CAD 3D (AutoCAD, MicroStation ... ) 

C. Editor de Texto (Word ... ) 

D. Planilha Eletronica (Excel. .. ) 

E. Ed~or de Apresentayi!o (PowerPoint ... ) 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUI,fAO CIVIL 

Faculdade de Engenharia Civil 
Universidade Estadual de Campinas 

F. Ed~or de lmagem (CoreiDraw, Adobe PhotoS hop .. ) 

G. Animayi!o/Renderizayao (30 Studio Max ... ) 

H. Modelador de Formas (formZ ... ) 

I. Multimidia (Asymetrix. .. ) 

J.O~~: ________________________ ___ 

31. Se existe o potencial de usc de ferramentas comp~ionais em algumas das etapas, entre quais delas voce 

desejaria estre~r conexao? 

A. Analise - Sf ntese 

B. Sintese- Avaliayi!o 

c. O~ros:---------------------------------------------------------

32. Voce vislumbra uma ferramenta especifica que a~omatize alguma atividade de projeto? Se Sim, qual atividade? 

Ex: telhado, perspective, etc. 

A. Sim 
A!ividade: ____________________________________________________________ __ 

B. Nao 

33. Em sua concepyi!o, usar ferramentas comp~ionais em uma ou mais etapas de projeto, pede melhorar o 

potencial de realimentay;;o do processc (feedback)? 

A. Sim 

B. Nao 

34. Voce acred~ que usar ferramentas comp~ionais, em uma ou mais etapas do projeto, pede proporcionar 

reaproveitamento entre projetos? 

A. Sim 

B. Nao 

35. Voce acha que, no Muro, a comp~yi!o sera imprescindfvel para Arqu~etura? 

A. Sim 

B. Nao 
C. Porque? ______________________________________________________ _ 

36. Voce espera que, no f~uro, sua firma esteja totalmente apta a adotar as ferramentas CADD como meio de 

projetar? 

A. Sim 

B. Nao 
C. Porque? ________________________________________________________ ___ 

37. Qual e seu grau de satisfay;;o, dentro do seu conhecimento, em relayi!o as ferramentas de CADD que estao 

atualmente disponiveis? 

A. 

B. 

C. 

D. 

multo satisfe~o 

satisfe~o 

desapontado 

o~ros: 

Muito Obrigada por sua colabota!;iio, respondendo a estas questOes. 
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lntroduyao 

No projeto de arquitetura, a comunica9ao das solu96es propostas e realizada, 
principalmente, atraves do desenho como instrumento de visualiza9aO dos seus 

aspectos essenciais. E possfvel utilizar neste processo a cadeia 

CADD-Rendering-Anima'fiio-Multimfdia, ampliando a comunica9ao dos conceitos e 

solu96es desenvoMdos. 

0 intuito desta pesquisa, e conhecer o potencial da cadeia 

CADD-Rendering-Anima<fao-Multimfdia entre os profissionais de Arquitetura, bem 

como suas necessidades dentro de um processo projetual proprio. 

A partir dos dados colhidos, pretende-se propor ferramentas de auxilio que 
motivem/maximizem o uso da cadeia CADD-Rendering-Anima<fao-Multimidia, no 

processo de projeto. 

Contato: 

Marcia Regina de Freitas 

DCC - FEC - Unicamp 

Caixa Postal 6021 

13083-970 Campinas-SP 

marciarf@fec.unicamp.br 

Esta pagina foi visitada vezes desde 12105/1999 
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Equipe 

Esta pesquisa faz parte do trabalho de mestrado da aluna Marcia Regina de Freitas 
sob orientac;:ao da Profa. Ora. Regina Coeli Rusche! no Programa de 
P6s-Graduac;:ao da Faculdade de Engenharia Civil da Unicamp, na area de 

concentrac;:ao de Edificac;:oes. 

Profa. Ora. Regina Coeli Rusche! pesquisa na area de Metodologia e Automac;:ao de 
Projetos e ministra aulas na graduac;:ao do curso de Engenharia CMI e Arguitetura e 

Urbanismo. 

Marcia Regina de Freitas desenvolve trabalho de pesquisa na area de Automac;:ao 

de Projetos dentro da cadeia CADD-Rendering-Anima~o-Multimidia. 

Consulta ao Cade? Busca 
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Pesquisa 
(Apenas para Profissionais da Area de Arquitetura) 

Nao e necessario se identificar, no entanto, se deseja receber resultados, deixe seu e-mail e 

regiao de atua~o. 

Seu e-mail e regiao de atuayao: 

1. Quantos arquitetos compoem a sua empresa? 

01-5 

06-10 

011-20 

0 21-50 

0+51 

2. Utiliza-se CAOD(Computer Aided Design and Draft)para desenhos e projetos de arquitetura em 

sua firma? 

0Sim 

ONao 

Se Nao, clique aqui para ir para a oerqunta 26. 

3. Os desenhos em CAOD sao desenvolvidos: 

_llnternamente 

_I Por terceiros 

_llnternamente e, as vezes, por terceiros 

4. Quais as ferramentas de CADD que sao utilizadas em sua firma? 

_IArchiCAD 

_IARQ3D 

_I AutoArchitect 

_IAutoCAO 

_I AutoCAD Architectural Desktop 

_I AutoCAD L T 

_I AutoBuilder 
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..J MicroStation 

_I VectorWork (MiniCAD) 

outros: 

5. Quais fatores afetaram a escolha do pacote de CADD? 

..J Facilidade de uso 

..JAm pia aceitac;:ao 

..JPrec;:o 

_I Compatibilidade com o escrit6rio 

_I Exigencias de clientes 

outros: 

6. Voce ja usou outro pacote antes? 

0Sim 

ONao 

Se Nao. clique aqui oara ir para a perqunta 8. 

7. Quais os fatores que influenciaram sua decisao de mudar para outro produto de CADD? 

_I Facilidade de uso 

..J Ampla aceitac;:ao 

..J Prec;:o 

..J Compatibilidade com o escrit6rio 

..J Exig€mcias de clientes 

outros: 

8. 0 cliente exige uma versao digital do projeto? 

0Sim 

ONao 

9. Qual tipo de Hardware voce usa em sua firma? 

_I PC 

_I Macintosh 

..J lmpressora 
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_I Plotter 

_I scanner 

_lFax 

_lCD-ROM 

_I Camera Digital 

_I Workstation UNIX 

_I Mesa Digitalizadora 

Outros: 

10. Qual e seu metodo pessoal de projetar? (Eta pas de elaborayao ate o projeto final. 

Etapas de proj eto: El 

11. Dentro do processo projetual chissico, na fase de Analise, quais as ferramentas 

computacionais usadas? 

_I CAD 2D (AutoCAD, MicroStation ... ) 

_I CAD 3D (AutoCAD, MicroStation ... ) 

_I Editor de Texto (World ... ) 

_I Planilha Eletronica (Excel ... ) 

_I Editor de Apresenta~ao (PowerPoint...) 

_I Editor de Jmagem (CoreiDraw, Adobe Photoshop ... ) 

_I Animayao/Renderiza~ao (3D Studio Max ... ) 

_I Modelador de Formas (formZ ... ) 

_I Multimidia (Asymetrix ... ) 

Outros: 

12. Na fase de Sintese, quais as ferramentas computacionais usadas? 

_I CAD 2D (AutoCAD, MicroStation ... ) 

_I CAD 3D (AutoCAD, MicroStation ... ) 

_I Editor de Texto (World ... ) 
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_I Planilha Eletronica (Excel. .. ) 

_I Editor de Apresenta92o (PowerPoint...) 

_I Editor de lmagem (CoreiDraw. Adobe Photoshop ... ) 

_I Animac;:ao!Renderizac;:ao (3D Studio Max ... ) 

_I Modelador de Formas (formZ ... ) 

_I Multimfdia (Asymetrix ... ) 

outros: 

13. Na fase de Avaliac;:ao, quais as ferramentas computacionais utilizadas? 

_I CAD 2D (AutoCAD, MicroStation ... ) 

_I CAD 3D (AutoCAD. MicroStation ... ) 

_I Editor de Texto (World ... ) 

_I Planilha Eletronica (Excel...) 

_I Editor de Apresenta92o (PowerPoint...) 

_I Editor de lmagem (CoreiDraw. Adobe Photoshop ... ) 

_I Anima92o!Renderizac;:ao (3D Studio Max ... ) 

_I Modelador de Formas (formZ ... ) 

..J Multimidia (Asymetrix ... ) 

outros: 

14. Se voce desejasse estreitar conexao entre duas etapas de projeto, quais seriam? 

_I Analise - Sintese 

_I Sintese - Avalia92o 

outros: 

15. Voce vislumbra uma ferramenta especifica que automatize alguma atividade de projeto? Se 

Sim, qual atividade? Ex.: telhado, perspectiva, etc. 

0Sim 

Atividade: 

0Nao 

16. Usar ferramentas computacionais em uma ou mais etapas de projeto, melhora o potencial de 

realimenta92o do processo (feedback)? 
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0Sim 

ONao 

uu.p.11 w w w .wu\:Oalllp.urt-uian;J.arll\,{!v.lli..l.nun 

17. Usar ferramentas computacionais em uma ou mais etapas do projeto, proporciona 

reaproveilamento entre projetos? 

0Sim 

ONao 

18. Como foi adquirido o conhecimento computacional existente? 

_I Universidade 

_I Escolas Tecnicas 

_lcursos 

outros: 

19. Voce divulga algumas das eta pas de projeto na Internet para acesso de clientes ou 

contratantes? 

QSim 

ONao 

20. Quais os meios de intercambio de projeto com membros da sua equipe ou clientes, sao 

usados? 

_I E-mail 

_I Disquete 

_lftp 

Outros: 

21. Quais os metodos de arquivamento de projetos que voce usa em sua firma? 

_IPapel 

_I Arquivos Digilais 

_I Ambos 

Outros: 

22. Se usa arquivar seus projetos em papeis, voce planeja fazer uma transir;:ao para arquivos 
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digitais no futuro? 

0Sim 

ONao 

tlttp"J/www.umcamp.ort-marctari/~.f\LI.mm 

23. Voce acha que, no futuro, a computa~o sera imprescindfvel para a Arquitetura? 

Osim 

ONao 

Por que?: 

24. Voce espera que, no futuro, sua firma esteja totalmente apta a adotar as ferramentas CADD 

como meio de projetar? 

0Sim 

ONao 

Por que? 

25. Quale seu grau de satisfa.;:ao com as ferramentas CADD que estao atualmente disponfveis? 

_I Muito Satisfeito 

_I Satisfeito 

_I Desapontado 

outros: 

Se usa CADD (Computer Aided Design and Draft) para desenhos e projetos de Arquitetura, 

aqui se encerra este questionario. 
Va para o final do questionario e clique enviar ou cancelar. 

26. Se nao utiliza CADD para desenhos e projetos de arquitetura, o que seria necessaria para 

iniciar a fazi-lo? 

_I Tempo 

_I Pre.;:o 

_I Treinamento 

_I Facilidade de uso 

Outros: 

27. Qual e seu metodo pessoal de projetar? (Etapas de elabora~o ate o projeto final) 
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Etapas de projeto: 

28. Dentro do processo projetual classico, na fase de Analise, existe o potencial de uso de algumas 

das ferramentas computacionais abaixo listadas? 

_I CAD 2D (AutoCAD, MicroStation ... ) 

_I CAD 3D (AutoCAD, MicroStation ... ) 

_I Editor de Texto (World ... ) 

_I Planilha Eletronica (Excel...) 

_I Editor de Apresentac;iio (PowerPoint...) 

_I Editor de lmagem (CoreiDraw, Adobe Photoshop ... ) 

_I Animac;iio!Renderizac;iio (3D Studio Max ... ) 

_I Modelador de Formas (formZ ... ) 

_I Multimfdia (Asymetrix ... ) 

Outros: 

29. Na fase de Sfntese, existe o potencial de uso de algumas das ferramentas computacionais 

listadas abaixo? 

_I CAD 2D (AutoCAD, MicroStation ... ) 

_I CAD 3D (AutoCAD, MicroStation ... ) 

_I Editor de Texto (World ... ) 

_I Planilha Eletronica (Excel...) 

_I Editor de Apresentac;iio (PowerPoint...) 

_I Editor de lmagem (CoreiDraw, Adobe Photoshop ... ) 

_I Animac;iio!Renderizac;iio (3D Studio Max ... ) 

_I Modelador de Form as (formZ ... ) 

_I Multimfdia (Asymetrix ... ) 

Outros: 

30. Na fase de Avaliac;iio, existe o potencial de uso de algumas das ferramentas computacionais 
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abaixo listadas? 

_I CAD 2D (AutoCAD, MicroStation ... ) 

_I CAD 3D (AutoCAD, MicroStation ... ) 

_I Editor de Texto (World ... ) 

_I Planilha EletrOnica (Excel...) 

_I Editor de Apresentac;:ilo (PowerPoint..) 

_I Editor de lmagem (Corel Draw, Adobe Photoshop ... ) 

_I Animac;:ilo!Renderizac;:ilo (3D Studio Max ... ) 

_I Modelador de Formas (formZ ... ) 

_I Multimidia (Asymetrix ... ) 

Outros: 

31. Se existe o potencial uso de ferramentas computacionais em algumas das etapas, entre quais 

delas voce desejaria estreitar conexilo? 

_I Analise - Sintese 

_I Sintese - Avaliac;:ilo 

outros: 

32. Voce vislumbra uma ferramenta especifica que automatize alguma atividade de projeto? Se 

Sim, qual atividade? Ex.: telhado, perspectiva, etc. 

0Sim 

Atividade: 

QNilo 

33. Em sua concepc;:ilo, usar ferramentas computacionais em uma ou mais etapas de projeto, 

pode melhorar o potencial de realimentac;:ilo do processo (feedback)? 

0Sim 

0Nilo 

34. Voce acredita que usar ferramentas computacionais, em uma ou mais etapas do projeto, pode 

proporcionar reaproveitamento entre projetos? 

0Sim 

0Nao 
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35. Voce acha que, no futuro, a computac;:ao sera imprescindivel para a Arquitetura? 

0Sim 

ONao 

Por que? 

36. Voce espera que, no futuro, sua firma esteja totalmente apta a adotar as ferramentas CADD 

como meio de projetar? 

0Sim 

0Nao 

Por que? 

37. Qual e seu grau de satisfac;:ao, dentro do seu conhecimento, em relac;:ao as ferramentas CADD 

que estao atualmente disponiveis? 

_I Muito Satisfeito 

_I Satisfeito 

_I Desapontado 

Outros: 

• Topo da Pesquisa 

Muito Obrigada por sua colabora iio, respondendo a estas questoes. 

I Enviar Cancelar 
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ANEXO C: 0 Site ARQ@Net 

P:igina Principal: 

J:'J.<)Jli}lf§ 

f;\.l!2$i 

Pl"'f",;,

~ 

J;g!iH 

~;+~· · !Qif®(m;ohtb,on~; 

d!nk:iw[ -~ fli_N ~ :4»· ,!J ~fnde:.:~t.rib'~ii 

'!lsrtas dasda 14112199 

Vl:ilte ; £jty of 8-\ts 
An imagina1Ml, CCmflalling, 
and dynamic com~am·on to the 
"analog" book by William J. 
M~chall, dun ofth9 S1:hool of 
Ardutecturn and Plannmg ot 
MrT. 

Figura C.l: Pagina Principal do Site ARQ@Net. 
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'COMUNICA<;:AO NO PROCESSO DE PROJETO ARQUITETQNICO E RELA<;AO CAD-RENDERING-ANIMA<;AO-MULTIMiDIA" 

Paginas Secundarias: 

Bfu ~ YJ'iw ~ ~~~~~:.:E!••:e-~---

i _ ii ~-~;J , r>;~ --~ s~~~ ~-~~~--~~--~, 
"' -;£~80<>i!:l'>s:riw .[; tac.Skm;,htlp:!""""'""'=f'-Or/"'q@oe!/o!Jj'a>Nos.h!ml 

AR~···,!-l!;;_T 

Objetivos 

FEC 

E .. tl!i'"l@ 

~~,~···'"' 
<;':tfu\(!L~ 

:;;u;.~ 

'-ln_l;;l 

i!Et.il'..'! 

Este site \'lsa a~ngir profisswna1s da Arquitatura, earaas afins. que 

ouscam conllecimanto para o deselllfOivimanto da suas ailVlc!ades 

:J Arq@F'lat espern saner Oiffcl.l1a&das ancontradas na asco!ha tte 
produtos-oa CAD e :errementas grancas. dispomb1lrrer tams 
sxphcativos,mdicar 51\95 sobra eotj!pamer.tes a :nform<;~r scm:; :ursos 
a oafi6dicos oft..llne. 

A pasqws.a "0 usc de CAD na Af11Wtatura" 8 saus fi'!SJ;tnodos 

par:•a1s 6 mantiOa oermam:mtements on i•na neste s:re 

Uma !ista de diswssi'io ssta vmculilda a esta si!e, iig;:mdo 
orofiss1ona;s de erqwtetura que uu~zam rec:trSos da mrormau~e. 
tendo nefrade, Jm local onde serao colocaces necessidades. 
prupostas, possibrlitando..lhes melhores escolhas 

E parte do trnbalho d$ mestrado sob o Iiil;lo 
'Processo de Projeto e a Reia<;iio 
CAO.Renoeling..Arume~i!io..Mu~rmidia". sendo desenvoMdo no 
departomento de Constru~i!io CiVll da FEC ~ Un•camp 

J 
.::j 

Figura C.2: Piigina que descreve os objetivos do ARQ@Net. 

61e' Edll -Yiew .[b ·®mminiil;:l!;:lr'·'Help 

~ ~ ~ ~ a a· d w 
SeeR- """•""'''~ 1'<-"foe::f· Home Seerdi- !~;:,t -·- Prrm ~_'it! 

~·· 

.'ll.f~8ooi\,:;;~.,. -4 Lore!fu"; l!ll!:l:/"--""'=~-br/~m@n!lt/pesaui•!!.html 

AR~·H.4.T 

Pesquisa 

0 t.<so de CAD na Argwitetura 

FEC 

Pesquisa desanvolvide oor ~-A\'!rc;a Regi!'.a de Fran:as :~m o 
illtuito de ccnhec<:lr o potBI1ciei de c6de1a 
CAO.Rat1daring..Anrma~i!i~J--I/ultimlaia antra os proftssione1s de 
Arqurtet:ura. bern como s~as rteQ>SSHJad!)S dentrG cte um 
proce.sso pro)etual pr6pno 

Proeesso de Projeto Art;luitl!Wnico e 

Rela~ao CAO-Rendering-Anima~ilo-Multlmldia 

Disserta.;:M de Mestrado 

_10' X 

• -- ;,_-- ~~\\lli&s~ 

Figura C.3: Piigina que se refere il pesquisa de campo realizada. 
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-•cOMUN!CA<;:AO NO PROCESSO DE PROJETO ARQl.J1TETON!CO E RELA<;AO CAD-RENDERING-AN!MA<;AO-MULT!MIDIA" 

A R, ~ .M;;_ T 

Pesquisa 

Resultados Parciais 

Quantos arquitetos .:ompi5a! 

Figura C.3.1: Resultados parciais da pesquisa de campo. 

Slide l de 27 

Figura C.3.2: Apresentayao em PowerPoint do Exame de Qualificayao. 

113 



·'COMUNICA<;AO NO PROCESSO DE PROJETO ARQ!o1TETON!CO E RELA<;AO CAD-RENDERING-&'I!MA<;AO-MUL TIMIDIA" 

ARQ 

lmagens 
;:n, • .:;,,, 

Po";"!l!li_>F 

FEC 

Imagens 

Geradas a partir de projetos desenvolvidos por profissionais 
de urquite:tura partkipantes da pesquisa 

Figura C.4: Imageus de profissionais participantes da pesquisa de campo. 

ARQ- 'Nt;;...T 

Imagens 

Figura C.4.1: Imagens 1. 
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"COMUNICAcAO NO PROCESSO DE PROJETO ARQWTETON!CO E RELA<;AO CAD-RENDERING-ANIMAt;AO-MUL TIMID !A" 

IMAGEM 1: Croqui 
por Arq. Jorge vmar. 

Imagen> 

Arquit"to Jorge Villar 

Figura C.4.2: Imagens 2. 

Figura C.4.3: Imagens 3. 

lrnagens 

Arquiteto Sergio Rlgherto 
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·TOMUN!CA<;AO NO PROCESSO DE PROJETO ARQU!TETON!CO F RELAt;AO CAD-RENDERING-AN!li<!A<;AO-MULT!MID!A' 

A!'< Q '"'"'-T 
!magens 

Ant.proj~to. (Moqu•r. Elotrtinica) 
'OirO dqS s.~!QS Jr_ 
ELf:ni:@Q;:' 
~-p.(",v; 

£;.'!'E 

por Arquiteta Llome c. framolin. 

"'i 
mer-,..; i®.'5.l:ilP:iW4 

ImagerJS 
• . !M.AGEM 15; Anteprojeto-Cortes 

[

qmteta Lto~ne C. Fl! por Arquiteta Liome c. framolin. 

=ote=<heo.-"""'""'"',_'"'''""1 
f=do"'"='O?f>-""'alc==-· 
~-~""""'""'"""'"'""'=4fe"'l 

!""'' '-"""'.o 0. •~MWCAD I 

F7,, P~PjPtP '"" I' I """' Uomo c. Prno>oHo.

1 ' ----- --" ' ~ 

Figura C.4.6: Imagens 6. 

116 



"COMUNICAcAO NO PROCESSO DE PROJETO ARQUlTETON!CO E RELAcAO CAD-RENDERJNG-ANIMAcAO-MULTIMiDlA" 

AR~,N~T 

Produtos 

GJo<'.aS 

GillliQG;O>_.E 

Nesta se~ao estamos relac10nando an81ises sabre orodu1os de 
hardWare e software uti!izados na cade1a 
CAD-Rendering-Anlma.;ao-Multimidia 

Soft'Netfi" 

C!ass11icar;~o dos principals programas ~ apiicativos 
dispon!vels no rner~ado 

EguiJJamentos Perifericos 

Sit~s de rll!visio de produtos 

FE:C 

Figura C.S: Produtos de hardware e software e link para revista PC Magazine. 

;:;~,)~~: .. ~,"¥-~ §i~;"~~"-!'!~---. . . ~ ~-~-~ . . 
S"od< ' •cA~, RofoO;::i Hrnre S..=i< ~!t P!m\ s:i;""'*t '21-:· • 

\i~-e;;-.-~;;.b--~:Ji--t;;~;;;.;§P:ti;,_""'~:,p;,,r~~~4,~@;,"";;._,.~d;g,,;.-~~ 

J;..~

ill!fni<l!ttl' 

ARQ~N~T 

Produtos 

FEC 

;_\"!.~~" 

(·.llii.m.~ 

~'i)_~ 

CAMERAS DIGJTAIS 

~ o QUE sAo? As ciimecae Jigjta1s silo eqll!pemantw 
modemos :Jaratrata'h~ :om !;'l'agens "'' ~JmP~1edi::nJs, 
cifenndo..se o:tls convencionms M ie<me 01a qual a ;rr.agsm e 

wpturnda "' armazS!'ll!da 

• CUSTO; o ~usto dest~ eoo1psm\!ft.os, owesardater;;,do 
mdulldo Gesd~ ,J surwmsffiodas !J<lffia.ras Ciimeros, mnda e 
urn djfarertelai impol'!flnta am raJa<;6o a OHtros npos de 
!!Pllrl'llhos, se tomendo um rator minlm,zador de uso em mwws 
r.asos 

'" AS CARACTER[STICAS: Os f~b!lcaFltesOa eqU!pamamos 
desta ~po, vsm modsm1zando csda v<E mets as ~aractansucas 
:!lis como mam<ina e resoluc;Bo, entre ootras Nos m<XIelos 
mats modamos, ja ;, possivel \lm:ontmr cBmeras qua 
aor<ftsentam resojUl;ilO m~aamxel (resofllcilo de um m•!tl~o de 
pi;raiS em uma imagem), flash imb!!!ldo P\lf>l foh'>s em imanores 
"mk!ia remel'.ttel, qootoma malslile~i a ~ansietMC<il de !Nos 
01lf1'1 o PC_ Alguns modeiOSJil possuam.incfliSII'>, a 
capaodade de gffl"<ar som e "'dao 

" COMO FUNC!ONAM? As c~meras CO!WOOC!OO~.S captam ~ 
·magam mr"""'s de sau 535tema ·:Ia lames ®a allfCJB!am sabre 
oJm filme fotografico_ Ap6s :-ll~sctos-os filmes, s6o 9'1'ad:;s os 
ryegatlvns ~- OC>Sterwm;en:<:~, ~:W l$t!lS 35 c6p,as em pawl 

~~',t;;!,~[jj~,~~co·.c~~~"~'·""""'"' ""''"'~·~•" 

-" . 
Jl 

;i ;}j-~;-~;;-

.:1 

"- -~ "'''""~·""· 
Figura C.S.l: Descrivi'io de equipamentos perifericos. 
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Bfe -~di\" 'W<ffl",,','.Q_o -~~~~~~- ~----~~------- "~~-~-~~----~------~----~-

~ ~ s ~ a a ~ ~ • 
sack --··51<' F<.eroed Horoo Saetc'r Ne!scapi!o Frint Set:Uril'f II 

~--~~00;.-;:;;eh 4-- Lcce!fu~;-;;;-:;;;;:;.:.;;_~~;;;;;:;~~,~~:;;;;;~,~®~;v-,;.-~~~--h;;- -::r~--wte;;;a:;-ea -

AR~ FEC 

Cursos 
Q_hjgfj_'BJg EAD - Ensino a Distancia 
~"='~~w_§_o 

<'r,,Jmw o Office, Paint Shop Pro, !nlemel. '/Vindcws, Netscape, 

?Ht!i~3c;i__§ ~ ·'·-•--~C• 

'-E.~_u~ 0'-s:L~'ilii_;: Farmer execufivos de informatica Areas de 

admmislraqilo, economia e engenharia 

o Con cellOse hisl6ricc do Ensino a Oisl8ncia 

o Cursos aferecidos: 

II 'Tecno!ogla de Ensma a Oistanc1a Via lnlemel" 

II "Programaqiio em Lmguagem C" 

!I Manual de Ulilizaqilo do UNIX (UN!Xheip for 

users') 

a Curso 88SICO de MOO 

o Curses aferecidos peia American lnsli/u/e of 

4rchileclure 

···},.:~~ --~:~~!_!J:!!2!!_1J"'d1!~1'!-E22!:"-f'3.!ir:£ . .f2·:23!r;!E!.:!:.'21..':.~ 
· · 60crime·M: beil-~·=~--~~-

llliJ.Ioir:iar/! ~ -~ :tj ~ ~ '9 ! :!~AA_O@N..t~ Nets __ 

• 

~I 

l 

Figura C.6: Rela.yao de cursos para aprendizagem a distiincia e material didatico online. 

-~ 

J2'll.\!J.lC.~ 

Qjr= 

i tl'L'~'l 

\lh~.0"""" 

FEC 

Revistas 

& ~;-~ • ·r' ii'lt, (Pini) 

-1> •• _:.~C;....L..:~_;, _ _:;·JC"i_lii'i' 

• C:·f.L'~-:>:0"' ')fr•cct 

l.ivrarias 

Figura C.7: Relac;ao de publicac;oes online (revistas e livrarias virtuais). 
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"COMONICAcAO NO PROCESSO DE PROJETO ARQlHTETONICO E RELA<;AO CAD-RENDERING-ANIMA<;AO-MUL TrMiD!A" 

AR~ FEC 

Lista cle 8)scuss~o 
Lista de dlseussiio. ARQNet-1 

arqnet-l@unicamp,br 

Esta e uma lrsta rfio moderada, aberta a pari:ie~pa~ao de todos os 
- , .. , ,.,, · mteressactos em discu~r o uso da rntemet e das drversas ferramentas 

e!etrOnicas, disponiveis para o desen>'olvlmento de pro)etos arouitet6nicos 

_~_-,.;;,!;;,,_.,(, 

Para se cadastrar rta lista, preencha o formularto a segUir: 

E-mail 1 

Ano 

Figura C.8: Lista de discussao arqnet-l@unicamp.br. 

.EI~~!·_.:o~eW !l~ __ t?:,mrmmicilor HelP: 

~ 
Sack Fo~ 

·;;i·ao~km~~ J). 

:sl~:-

-!niOarl 

ii::Ci.~~d ·,s. 111:. 
f<_sfoad HOme Saetclr _l;!~_0!$_8 Prir.t 

Loc:'l!ion:jhnp:{/W;ffl.un;=np.br/arq@net/lir<l<.s.html 

Sec:;i!L S'::r: 

AR~·••~N~T 

Links 

illti~'"'·'~ 
P~mm:9 

!J!1il.!l.1lJ§ 

fuUlJ!IJ> 

<:um''~ 

f'1lilfj(>'JCQ!l§ 

!lm_ct'Lill.~~mii.ll 

Listagem de institui~6es com curses de Arquitetura e 

Urtemsmo e Engenhane Ov!l 

institutes e Assoc1at;;6es re!ac1onados as areas de 
Arqwtetura e Constru~ao CiVIl 

Sites voltados para arquitetos e engenheiros civis 

Professores que desenvotvem trabaihos mteressantes na 
area. 

Figura C.9: Links. 
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ARQ ~b:f 

Links 

'C•'oE~'o"-'~' 

-"~~-"-b.'"''"" 

Figura C.9.1: Links para sites de faculdades de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil. 

fie~~-""~""""-J:Joi!> 

II ~ :,4~2---~-e?W~~,~-==r=~~o@~v,. . .= :..-,v.;;h-~ 

ARQ ·N"'-T 

Links 

:=c:c 

Figura C.9.2: Links para sites de institutos e associa96es. 

Links 

·~--"" 
'Fo<'Cerc< 

~~~4<.coo 

Figura C.9.3:. Links para sites da area. 

120 



"COMUN!CA<;AO NO PROCESSO DE PROJETO ARQU!TETONICO E RELAcAO CAD-RENDERING-ANIMAl;AO-MUL T!MIDIA" 

5I!> g:oa :t-"'lf>, ~-~ 
' '':;t ,_ -·-;,~-- -----:'i_ --- -?,} ---- ,$. ~~ "~ ~ ii-

ao<~< ~><=-~~%:o"'Y 

~- -::,i·~.,;;,; ~,j;--i_,,;_£0<¥'1P:!~"""""'""'r,;,,ao."i;,·o@;;,;.J.,.;,,;.,""''";,; 

Links 

'"""''"·"
?~"'' 

''"·''""'" 
i'_CC""-'$' 

II 
~!it;<"·~~ 

Figura C.9.4: Links para paginas de professores instigantes. 

:1t 
Horner 

""' o;i' 
See.rcn· -~~-c:p-~ ?rf!1t 
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ABSTRACT 

This project consists of the analysis of the computational resources used in architecture 

and the potential use among the professionals that use such tools in the process of design. Data 

was collected on the characteristics of softwares in the chain CAD-Rendering-Animation

Multimedia, to have means and knowledge for classification. In the sequence, data was collected 

from architects users of these tools, to study different systematic design procedure. Finally, 

softwares was described and analyzed, and the site ARQ@Net was developed, with the objective 

to be a support element in the choice of the best solutions, and as form of increasing the use of the 

computational tools for architecture professionals. 
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GLOSSARIO 

BROWSER: E urn software que disponibiliza a navegayii.O nos sites da Internet (ex.: Netscape ou 

Internet Explorer). 

E-MAIL (Correio Eletronico): E urn utilitario que permite troca de mensagens entre ligadas na 

rede. As mensagens siio trocadas entre dois ou mais usuarios ou ainda entre grupos organizados 

em listas de discussiio. 

FTP (File Transfer Protocol): Protocolo de transferencia de arqmvos. E urn sefV!yo que 

possibilita a c6pia de arquivos de urn servidor para urn micro e vice-versa. 

GOPHER: Aqui, atraves de urn sistema de menus, e possivel navegar por varios lugares no mundo 

em busca de informayoes. A grande maioria destas informayoes siio em forma textual. 

HIPERTEXTO: Texto que possui ligayoes a outros textos, imagens e aplicayoes. 

HOMEP AGE: Pagina de entrada a Sites ou paginas imicas. 

HTML: Hypertext Markup Language e a linguagem padriio para escrever paginas de docurnentos 

Web (WWW). Possibilita preparar documentos com graficos e links para outros documentos para 

visualizayiio em sistemas que utilizam Web. 
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INTERNET: A Internet e uma rede mundial de computadores que conta com usuaries espalhados 

por todo mundo. 

LINK: Elo de ligac;:ao entre paginas da Web utilizado nos hipertextos. 

LIST AS DE DISCUSSAO: Listas que englobam determinados temas especificos, as quais pode

se ')untar" e receber, via e-mail, mensagens sobre esses assuntos. 

NA VEGA<;:AO: Ato de conectar-se a diferentes computadores da rede distribuidos pelo mundo, 

usando as facilidades providas por ferramentas como browsers Web. 

SITES: Conjunto de paginas htmlligadas entre si. 

TELNET: Acesso remoto, ou seja, e uma conexiio entre urn micro e urn servidor ligado a rede. 

Funciona exclusivamente por teclado, sem gr{tficos. 

URL: Universal Resource Locator: enderec;:o de uma pagina na Internet, por exemplo: 

http://www.unicamp.br/arq@net. 

WWW: World Wide Web - e responsavel pelo grande crescimento da Internet. Nele os 

documentos se interligam com outros na forma de hipertexto apresentando atraves de browsers, 

informac;:oes na forma de textos, imagens, videos e sons. 
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