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RESUMO 

Neste trabalho, proponho uma metodologia para a reconstruvao da memoria do Homem 

urbano que denominei construvao narrativa hlpermidia. Procuro utilizar os recursos das 

novas tecnologias como meio e linguagem capazes de falar da memoria da cidade, num 

processo de reconstruvao viva da memoria, a partir de imagens carregadas de 

simbolismo e de atributos ja reconhecidos das novas tecnologias e que, acredito, 

favore9am este processo. 

Na analise dos paradigmas das novas tecnologias, da construyao narrativa e dos 

processes da memoria, encontrarnos os elementos para a estrutura<;:ao do prot6tipo de 

urn Sistema Hipermidia de Annazenamento, Organiza<;ao e Resgate de informavi'ies e 

experiencias sabre a cidade. 

Este prototipo e aplicado it Cidade de Campinas, se aprofunda na explora<;ao do bairro 

da Vila Industrial, e se desenvolveu a partir de pesquisa interdisciplinar realizada junto ao 

grupo do Projeto: Persistencias e Mudam;:as do Viver Urbano em dois Bairros de 

Campinas- Cambui e Vila Industrial, do Centro de Memoria da Unicamp. 0 sentimento 

de pertencimento da populas;ao ao espa9o da Vila Industrial, e a consequente 

disponibilidade de material informative bastante significative e consistente; bern como a 

constataviio da importancia da configura<;iio espacial do bairro para o estabelecimento e 

a preservaviio desta identidade, foram os fatores que determinaram a escolha da Vila 

Lr1dustrial e seus habitantes - recipientes espaciais e experienciais - para a aplicaviio da 

analise que propomos. 

A proposta que apresento se baseia na tese de que a memoria do homem urbane nao e 

passive! de ser resgatada como uma "coisa pronta", mas pode ser construida atraves de 

narrativas elaboradas a partir das referencias espaciais de sua realidade cotidiana. Mas, 

para que as tensoes da vida aflorem nesta narrativa e necessaria que a vivencia que esta 

gravada na materialidade possa ser documentada, resgatada e tambem arranjada e 

relacionada ricamente; descrevendo a passagem do tempo tanto como experiencia linear 

- sequencia! mas nao necessariamente causal - quanta como uma teia de experiencias 

interrelacionadas. Neste sistema, procuro apresentar estas experiencias refletidas na 

wamu espa.;:o-tempo, como se tivessem uma topologia e pudessem ser mapeadas. Corn a 

interface baseada em imagens, criando urn ambiente amigavei e intuitive, procuro instigar 

o usuario, atrai-lo para entrar nas diferentes portas, abrir diferentes mapas, percorrer 

tempos e espa<;os. Esta forma de explorayao pode permitir resgatar e comunicar as 

representa<;;i'ies rnultiplas da cidade - depoimentos, fotos, cronicas, reportagens - nao 

como elementos estanques, mas com sentido a etas incorporado pelos narradores

usuitrios, nos processes interativos dos sistemas hipermidia. 

Na constru<;iio do prototipo do sistema, fa.;:o uso das Novas Tecnologias (NTs) ern dois 

mementos nao estanques: para a reconstru<;:iio da materialidade e para a disponibilizaviio 

desta materialidade resgatada num sistema interativo hipermidia. Tenho como objetivo 

disponibilizar este sistema na Internet, uma ferramenta que vai permitir a recuperayao de 

informavoes objetivas sobre a cidade e o resgate tanto dos processes por que passou o 

espa9o urbana como das experiencias que ali foram vivenciadas. Mas, principalmente, 

urn sistema interativo e aberto, que vai favorecer a constmviio de uma narrativa sensivel 

e o resgate significados taiJto individuais quanto coletivos. 
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lntrodu~ao 

Procurando V encer 

a Tragedia Moderna 

Num tempo de destrui<;i'io, o sujeito consegue, pelo 

trabalho da memoria, encontrar nas camadas mais 

profundas: uma imagem de sua identidade. ludestrutivel. 

lsto ni'io e pouco em termos de perspectiva de futuro. 

Bolle, (1994:351) 

Fisiognomia da Metriipole Modema 



OBJETIVO E JUSTIFICATIVAS 

Com este trabalho procuro avan9ar urn pouco na utilizayao dos recursos das Novas 

Tecnologias da Inforrna((1io1 na dire91io da construyao da cidadania atraves da 

reconstru((ao da memoria urbana - experiencia inscrita na materialidade do espayo, 

documentos e outras fonnas de registro. 

A pergunta que me proponho a responder e: Como as Novas Tecnologias podem 

favorecer ( ou favorecem) a reconstru!(aO da Memoria da Cidade? 

Longe de ser uma amea<;:a do passado, a tragedia moderna do esquecimento - como 

apresentada por Benjamin- ou o pesadelo da amnesia coletiva -tema recorrente em 

classicos do cinema e da literatura- surge com a urbaniza<;ao nos fins do seculo XIX, e 

persiste ate os dias de hoje. 0 esquecimento, como uma altemativa no esfor<;o de 

superar a defasagem entre o "eu" e o entorno2 na re-constru\(ao perrnanente da 

identidade, tern sua contrapartida no enfrentamento. 

A configura\(ao espacial urbana e elemento primordial no desencadeamento deste 

processo e apesar das transforrnayoes pos modernistas, na direyao de fazer da cidade urn 

cenario, esta parece exercer ainda urn papel preponderante na busca da desinquieta9ao. 

0 inventario do patrimonio urbano e ditado pela historia, mas na materialidade do 

espa9o urbano sao contemporaneos fragmentos de diferentes epocas - o sistema viario 

dura mais que o lote, o lote mais que o imovel, os espa9os vazios mais que o cheios, as 

estruturas mais que as constru96es. Convivem tambem diferentes sistemas e regras, as 

vezes domina a linearidade temporal, outras vezes o determinismo espacial 

(rugosidades), mas a cidade niio e simplesmente urn palimpsestoJ onde podemos 

encontrar nas marcas do recente o antigo: a relac;ao do homem urbano com seu territ6rio 

e mais complexa. 

A construQiio da cidadania e o resgate da integridade do homem urbano passam pelo 

cotidiano, pela experimentaQ1io da propria cidade e sua expressao. Como propoe Walter 

Benjamin, nao se trata de perceber, ler e interpretar mas de perceber, 

reconhecer/estranhar e re-construir pois o passado e constituido por experiencias (micas 

e urn espa<yo-tempo "saturado de 'agoras' "(Benjamin, 1985:229). Adotam 

postura semelhante - principa!mente no que se refere as fontes - historiadores como 

Pierre Nora (1984) e Jacques Le Goff (1990) que veem a hist6ria nao como urn 

amontoado de marcos ou uma sequencia iinear de fatos mas como uma construyao, onde 

o pape! da memoria individual e/ou coletiva (bern como do esquecimento) de uma 

sociedade, que nos e apresentada atraves de diversos meios, e essencial. 

Neste aspecto, foi importante para o desenvolvimento do trabalho, o suporte teorico e o 

material produzido pelo grupo interdisciplinar do Projeto: Persistencias e Mudam;as do 

Viver Urbano em Bairros de Campinas - Cambui e lndustria/4 do Centro de 

1 No escopo deste trabalho o termo Novas Tecnologias se refere as tecnologias da informatica com 

enfoque, principalmente, na hipermidia. 

2 Notas da autora, Encontro Cidade Atravessada ,Unicamp! l/99. Comunicac;ao oral de ROLNIK, Sueli. 
3 pergaminho 
4 deste ponto, no corpo da dissertacao, vou me referir a este 

13 

como Projeto Bairros. 



Memoria da Unicamp. Neste trabalho5, se analisou a forma.;ao da identidade de balrro, a 

partir das mem6rias individuals dos moradores, reconstruidas com os "olhos do 

presente". 0 fator emo<;:ao, o envolvimento do morador com o tema e elemento 

fundamental para a constru<;:ao dos depoimentos. Com esta metodologia de trabalho6, o 

pesquisador leva o morador a reabrir o passado como urn !eque, penetrando nos 

fragmentos do passado e reconstrulndo-os a luz do presente. 

Niio ha nada que de forma mais duradoura recomende historias a 
memoria do que aquela casta concisiio que se subtrai a analise 

psicologica. E quanto mais natural o modo pelo qual se da, para o 

narrador, a renuncia ao matizamento psicologico, tanto maior se 

torna sua candid.atura a um Iugar na memoria do ouvinte, tao mais 

plenamente as historias se conjormam a experiencia pessoal dele, 

tanto maior e a satisfac;iio em, mais dia menos dia, voltar afinal a 

conta-las. (Benjamin, 1980:62) 

A construviio narrativa surge entao como uma forma de investiga<;ao e comunica-;:ao 

adequadas para se construir a memoria; como linguagem e meio capaz de dar conta do 

objeto que tento interpretar, ao mesmo tempo em sua substiincia e significado, num 

processo de recodificayao (Moles, 1971: 106) do objeto, de transcria91io. Na pnitica este 

processo consiste em recortar, manipular e rearranjar elementos visuals, representa96es 

de imagens mentals ou conceituals do espa9o, de forma a construir novas significayoes, 

nao necessariamente inventadas, mas descobertas. 

Esta forma de investiga9iio pode perrnitir resgatar e comunicar as representa96es 

mUltiplas da cidade nao como elementos estanques, niio como num relat6rio, tabela ou 

gnifico, mas com o sentido a elas incorporado pelos narradores. A construc;:ao narrativa e 
urn processo de comunicavao que nos perrnite representar a cidade atraves de seus 

fragmentos, ausencias e experiencias, de forma ao mesmo tempo imediata (substil.ncia) e 

mediada. Urn processo de modelagem do objeto-experiencia, inclusive ausente, em seus 

varios sigrificados, como flagrantes, sentidos em transite 7 

Conforrne nos apresenta Pierre Levy8, as Novas Tecnologias tanto na cria<;:ao, obten<;:ao, 

armazenamento e distribui<;:ao de documentos, como na dissemina9ao e comunica<;:ao do 

conhecimento - informa<;iio liberada dos documentos e processada de modo a constituir 

uma base de conhecimentos -, resgatam algumas caracteristicas da construi(ao narrativa 

que servem muito bern ao objetivo malor deste trabalho. 

Neste projeto procuro utilizar a potencialidade mitica9 da bipermidia10 e a for9a 

imagetica11 e simb6lica da computa'(iio grilfica como meio e linguagem capazes de falar 

5 Ver rela:;ao das obras da coordenadora do Projeto, 

Bibliografia. 
6 Metodo BiogrMico da Hist6ria Oral. 

R. de Moraes von Simson, na 

7 Notas da autora no Enconrro Cidade Atravessada - Unicamp ll/1999. Comunica:;ilo oral de 

ORLA'ID!, Eni. 
8 ver re!a<;iio das obras consnitadas na Bibliografia. 
9 Neste contexto: carregada de significa:;ao que llilo segue l.!1l1 encadeamento l6gico-causal. 
10 Conceituamos hipern~i<lia como espa90 reticular, contextualizado e interativo de cria<;ii'o, 

armazenamento, manipula<;iloiassocia<;iio e apresenta<;iio/comunica<;iio de dados multimidia. Silo 

caracteristicas de urn sistema hiperntid.ia a interatividade, flexibilidade e acesso nao seqfiencial. 
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da memoria do Iugar. Assumindo que nao se chega a essencia da memoria apenas atraves 

de uma analise historica coerente, continua, explicativa, opto por urn processo de 

reconstru.;ao viva da memoria tambem a partir de imagens carregadas de simbolismo e 

de atributos ja reconhecidos nas novas tecno!ogias e que, acredito, favore<;am este 

processo. 

0 objeto de estudo e o conjunto das possiveis rela<;oes entre as Novas Tecnologias 

(NTs) e os processos da memoria. Em outras palavras, a analise da confluencia dos 

paradigmas das NTs e da narrativa. Na intersec<;iio entre estes paradigmas e os processos 

da memoria encontramos os elementos para a estrutura<;iio do sistema que denomino: 

constm~io narrativa l!ipermidia. 

ABRANGENCIA 

0 patrimonio ambiental urbano, que e a seara onde se aplica a metodologia que 

apresento, e tema de muitas disciplinas como: arquitetur~ urbanismo, histori~ geografi~ 

direito, sociologia, antropologia, etc. 0 espa<;o urbano concreto e sitio de significa<;oes, 

sujeitos e significantes. 0 texto inscrito na materialidade do espa<;o urbano e 
extremamente cornplexo. Como erigir tipologias e regras de cornposi<;ao a partir destes 

fragrnentos rnateriais e socioculturais - rnodalidades de apropria<;iio do espa90 urbano -

que insistern ern se cruzar, justapor, conviverl2? 

A tecnologia da informatica, vern dedicando grande parte de seus esfor<;os na dire<;:ao do 

desenvolvirnento de ferramentas de diagn6stico, analise e comunica<;:iio das evidencias 

que a cidade nos apresenta - dados referenciados espacialmente. Observa-se, atualrnente, 

a prolifera<;ao de sistemas de diagnostico como a fotogrametria digital e os sistemas de 

Inforrna<;ao Geografica (GIS) (sensores que convertern sinais eletricos ern digitais e os 

re-elabora ); e os sistemas para produgao de documenta<;ao grafica, tanto irnagens digitais 

(estaticas, "animadas" 13, ou videograficas) como os modelos tridimensionais14 

Estas inovao;:oes tecnol6gicas vern provocando mudan<;as quantitativas e qualitativas no 

universo documental disponivel para os pesquisadores, principalmente arquitetos, 

urbanistas, geografos e hjstoriadores. A disponibi!izavao deste material, com 

caracteristicas especificas e variadas, exigiu o desenvolvimento de Sistemas dedicados de 

analise e visualiza<;ao destas inforrnav5es. Sao os atuais Sistemas de Visualizavao de 

Dados Espaciais que, geralmente, utilizam a tecnologia de Sistemas de Bases de 

CoiLh.ecirnento15 A maioria dos sistemas preve o processamento das inforrnav6es de 

ordem econ6mica, social, politica e outras, de modo a adequa-las as inforrna<;5es 

ll Segundo o Novo Diciorumo Aurelio Editorn Nova Fronteira - 1986 imagetico Adj. Que encerrn 

imagem, on reve!a imagina<;ao. Neste trabalho, representa<;ao que encerra imagem. 

12 Notas da autora, Conferencia: Jv!emoire, Hiswire: une hennimeutique urbaine est-elle possible? de 

Bernard Lepetil, no V Congresso Brnsileiro de l:list6ria da Arte - USP - Silo Paulo - 10/1993. 

13 Consisle numa sucessao de imagens mostradas em sequencia. 

1
4 De uma forw.a geral, mode!os sao abstra<;Oes da realidade. Na informatica, modelos sao as 

"representa<;:5es virtuais" gerndas em funvilo da execu<;ao de um algoritmo ( conjunto de regras e 

processes deslinados il soln<;:ilo de um problema ) on programa ( sistema de algoritmos ). No contexio 

desta disse~ta9ilo, se refere a constm;ilo de um prot6ripo do objeto na forma de = maquete eletronica, 

uma representa<;:ilo virtuai de urn esp39o tridimensional que denominamos Modelo 3D. 
15 Sobre a evolu<;ao dos Sistew.as Infonnaticos ver resumo no Capitulo 2 -Novas Tecnologias, item L2 -

Sistemas Informatioos - Evoluy3o. 

15 



espaciais permitindo a visualizavao do conjunto de informav5es e de suas possiveis 

combinav5es. Alguns, voltados a urn publico mais abrangente, demonstram uma 

preocupayao maior com a forma de disponibilizavao dos dados, oferecendo recursos 

interativos para processamento destes (relacionamento e combinavao) e op96es diversas 

de apresentaQiio (atraves de grirli.cos, imagens estaticas ou "animadas" e modelos 3D)16 

Os recursos da tecnologia digital, vern sendo usados por museus e centros culturais, na 

direyaO do resgate da memoria. Urn dos usos mais simples da hipermidia e para a 

produvao memorialista pessoal ou institucional; uma narrativa individual ou de urn 

pequeno grupo, sobre urn fundo social ou hist6rico, mas sem maiores preocupa96es de 

contextualizavao ou disponibiliza<;:ao de vinculos17 A maioria destes sistemas 

reproduzem os processos tradicionais de armazenamento, processamento e acesso a 

informa<;:oes e utilizam suportes limitados, geralmente Compact Disk (CD). Outra 

aplica<;:ao e para a constituivao de Bancos de Imagens digitalizadas que em sua grande 

maioria nao passam de catitlogos volumosos. Alguns exemplos merecem especial 

aten<;:ao. Nestes, numerosas bases de dados e meta-dados18, inclusive multimidia19, 

aliados a mecanismos de busca e combinao;:ao e a equipamentos com alta capacidade de 

processamento, resultam em sistemas que vern se mostrando capazes de revelar padroes 

insuspeitados, relembrando-nos as conexoes e rela<;oes que nao estamos fazendo e, 

principalmente, disponibilizando uma simultaneidade e reflexividade nunca antes 

experirnentadas. Os tradicionais "filtros" usados pelos historiadores para "recortar" o 

tempo on o espa<;:o e assim viabilizar a analise dao Iugar agora a urn filtro mais 

complexo, como que em camadas que se justapoem permitindo inumeras e instantaneas 

combina96es20 Estes sistemas mais complexos se prestam a urn objetivo mais amplo, 

nao so de resgatar, mas de construir e re-construir memorias. 

Nenhum destes sistemas, contudo, consegue atender as necessidades de uma analise mais 

intuitiva. Sao bastante adequados para usuitrios de quase todas as areas do conhecimento 

mas nao contemplam a necessidade de urn enfoque mais sutil, como acredito ser 

necessitrio para atingir o objetivo principal deste trabalho. 

A proposta que apresento se baseia na tese de que a memoria do homem urbano nao e 
passive! de ser resgatada como uma "coisa pronta", mas pode ser construida atraves de 

narrativas e!aboradas a partir das referencias espaciais de sua realidade cotidiana. Para 

que as tensiies da aflorem nesta narrativa e necessario que a vivencia que esta 

gravada na materialidade possa ser documentada, resgatada e tambem arranjada e 

re!acionada ricamente; descrevendo a passagem do tempo tanto como experiencia linear 

- sequencia! mas nao necessariamente causal - quanto como uma teia de experiencias 

16 Ver exemplo deste tipo de sistema no site islli@media.mit.edu, suguru@rnedia.mit.edu , GeoSpace: 

A,., Interactive Visualization System for Exploring Complex Information Spaces Visible Language 

Workshop, Media Laboratory lv!IT. 
17 Verno Capitulo 1 -Novas Tecnologias, o item 1.4.1 - Aruilise de Exemplos- Musen da Pessoa. 

18 lnforma<;iies oobre os dados. 
19 Segundo o Dicioruirio digital Michaelis: mul.li.mi.dia sf Inform (multi+ midia)Sisterna que combina 

som, imagens estaticas, a..'lirna<;ilo, video e textos, com fun<;Oes educativas, entre outras. lvf. interativa. 

inform: sistema multimidia ern que 0 usuano pode acionar urn comando, que e respondido pelo 

programa, ou controlar a<;i'ies e funcionamento do prograrna. adj inform Referente ao aplicativo que 

contem mna combina<;iio de som, gnificos, animas:iio, video e texto. Ver discossiio sobre o tema no 

Capitulo 1 - Novas Tec.,ologias, item l. L Irnagem Digital - Caracteristicas .. 

20 Sobre o assunto ver o artigo History in Hypertext de AYERS, Edward L. in 

http:!iwwrw.vcili'l.virgiula.edllf site do Virgivia Center of Digital History .. 
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interrelacionadas. Neste sistema, procuro apresentar estas expenencias refletidas na 

malha espac;:o-tempo, como se tivesse uma topo!ogia e pudesse ser mapeada. Com a 

interface baseada em imagens, criando urn ambiente amigavel e intuitivo, procuro instigar 

o usuario, atrai-lo para entrar nas diferentes portas, abrir diferentes mapas, percorrer 

tempos e espa9os. 

Temos como objetivo, disponibilizar na Intemet21 , urn Sistema Interativo Hipennidia de 

Annazenamento, Organizavao e Resgate de Infonna9oes sobre a cidade que seja mais 

que uma ferramenta para leitura de dados ou informa96es; urn sistema que vai servir 

tanto para a recuperac;:ao de informac;:oes e o resgate dos processos por que passou a 

cidade e das experiencias que ali foram vivenciadas quanto para construc;:ao de uma 

narrativa sensivel e a re-construyao de significados tanto individuals quanto coletivos. 

Na construQao do prot6tipo do sistema, fa9o uso das NTs em dois mementos nao 

estanques: para a reconstruQao da materialidade e para a disponibilizac;:ao desta 

materialidade resgatada num sistema interativo hipennidia. U sando a experiencia que 

tenho, utilizando sistemas de computac;:ao gnilica ( desenho e modelagern na area de 

arquitetura), sistematizei urna metodologia de reconstruc;:ao levantamento, 

documentayao, resgate e simula91io - das estruturas ambientais urbanas (atuais ou ja 

inexistentes) a partir da documenta9ao imagetica coletada. Uti!izando os recursos 

disponiveis na Rede Mundial de Cornputadores fYVWW) e a experiencia adquirida na 

explorayaO de sites !igados a area de hist6ria, memoria e cornputavao graflca, desenvolvi 

urn prot6tipo do sistema hipermidia que vai possibilitar ao usuario,extrair das bases de 

dados, urna narrativa plena de significados. Ate que ponto a disponibiliza9ao deste 

cenario, para que seja explorado interativamente, vai favorecer a re-constru.;:ao da 

memoria urbana, despertar a consciencia do homem urbano para o que acontece ao seu 

meio e rnotiva-lo a participar mais ativamente deste processo num despertar para a 

cidadania? 

0 prot6tipo de Sistema que desenvolvemos e aplicado a Cidade de Campinas, e se 

aprofunda na exploraQao do bairro da Vila Industrial. Este trabalho se desenvolveu a 

partir de pesquisa interdisciplinar realizada junto ao Centro de Memoria da Unicamp, 

com o grupo do Baines. 0 sentimento de pertencimento22 da popula<;ao ao 

espa9o da Vila Industrial, e em conseqilenda disto, a disponibi!idade maior de 

informa<;:oes (inclusive material multimJdia bastante significative e consistente); bern 

como a constata<;:ao da irnportancia de sua configuravao espacial para o estabelecimento 

e a preservac;:ao desta identidade, foram os fatores que detenninaram a escolha da Vila 

Industrial e seus habitantes - recipientes espaciais e experienciais - para a aplica<;ao da 

analise que propornos. 

Gostaria de colocar aqui uma questao que se nos apresenta devido it complexidade do 

tema abordado e que nao e tratada neste trabalho: a arbitrariedade na defini9ao do 

que usarnos para selecionar os elementos e relavoes que formam o universo de 

informa<;oes. Este reflete sempre uma tendencia, e este impasse nao me 

21 Segundo o Diciorui.rio digital Michaelis: In.ter.net sf Inform (inter+ingl net,rede) Rede remota 

intemacionai de ampla area geogni.fica, qne proporciona transferencia de arquivos e dados. jlliltamente 

com fun<;:5es de correio eletroni.co para milh5es de usuanos ao redor do m!lildo. 
22 SIMSON, Olga R de Moraes von in J\1em6ria e ldentidade S6cio Cultural, Anais do X Conferencia 

I:nternacional de Hist6ria Oral- 1998 p.l303-13l4. 
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proponho a discutir. Tive, no entanto, a preocupa.yao de estabelecer urn compromisso 

com aspectos que considero fundamentais para a integridade do homem urbano, para a 

constru<yao da cidadania (com toda a carga que esta perspectiva traz, principalmente num 

pais onde a desigualdade social e tao gritante ), bern como com teorias que, acredito, 

favorecem a constru.yao destes valores. 

METODOLOGIA 

1. Inventario 

0 inventfu:io se desenvolveu em duas etapas. Num primeiro momento, trabalhei 

individualrnente na realiza.yao da seguinte pesquisa, abrangendo a cidade de Campinas: 

pesguisa bibliografica sobre a cidade - principalmente de carater hist6rico mas 

tambem ficcional; 

pesguisa documental - almanaques, relat6rios e atas da cfunara e relat6rios da 

prefeitura, jornais, rna pas, atlas, videos e principalmente arquivos fotograficos; 

pesguisa de campo - levantamento da topologia preservada - com o objetivo de 

fundamentar o trabalho. 

Numa segunda etapa, desenvolvido juntamente corn o grupo do Projeto Bairros, 

incorporei ao Inventfu:io todo o material ja produzido pela equipe do projeto, sabre os 

bairros Cambui e Vila Industrial, e passei a participar ativamente dos trabalhos de 

pesqmsa: 

entrevistas corn rnoradores dos Bairros -

pesguisa de campo acompanhada de moradores - para identificavao de 

referencias fisicas e topograficas. 

complementa\)ao da pesquisa documental e iconografica - dirigida para os bairros 

tema do projeto. 

transcricao das entrevistas - a equipe do Projeto Bairros transcreveu e digitou 

as entrevistas. 

classificacao tematica dos depoirnentos23- realizada por pesquisadoras do 

Pro j eto Bairros 

dilritalizacao e analise da topololria (morfo!ogia e agenciarnento24) - realizado 

peia aut ora a partir de mapas e docurnenta.yao imagetica25 . 

2. Catalog:u;lio sistematica das informa~iles coletadas 

Todas as informa9oes coletadas, bern como as produzidas exclusivamente para o 

sistema, foram organizadas cronologica<·nente, em tabelas, em fun.yao de sua localiza.yao 

espacial. 

Procurei desta forma, "materializar" os dados em termos de tempo e espa.;:o viabilizando 

e facilitando a sua utiliza.yao como "informantes" da topologia para cada unidade de 

23 Ver Relatorio Final - Projeto Persistencias e Mudanr;as do Viver Urbano em dois Bairros de 

Campinas- Cambui e Vila Industrial. Do Centro de Memoria- Unicamp 08/1999 
24 Represen!ayiio que procnra explicitar a dirulmica da configura<;ilo espacial resul!ante do tratamento 

dos diversos aspectos que determinam a ocnpayiio do espa<;o 

25 Neste contexto, tanto docnmentos-imagens como documentos descritivos dos quais podemos extrair 

inforn1a<;iles 'isuais. 
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exploravao. A amil.ise destas informav6es sistematizadas fomeceu uma sintese da 

topologia do Iugar para cada unidade de explorac;:ao e uma visao consistente dos 

processos. A partir destas configurao;oes desvendadas pudemos definir as linhas de 

explorac;:ao e partir para a produr;ao, propriamente dita, dos recursos multimidia. 

3. Analise dos Dados e Defini~;iio dos "Cortes de Significa(:iio" 

Numa primeira abordagem, indutiva, a partir da materialidade do espac;:o tanto atual 

como do passado definimos alguns recortes espacials contemporaneos que se configuram 

como espac;:os adequados para aniilise da hist6ria da cidade. Analisando os dados 

catalogados, numa abordagem analitico-dedutiva, - onde as relac;:oes de causa e efeito e a 

cronologia sao as principals caracteristicas - estabelecemos delimitar;oes mals 

consistentes para estes recortes topol6gicos, com a definir;ao do ponto de partida para a 

explorac;:ao do sistema, as nnidades espaciais. 

F oi nesta etapa do trabalho que observei que se tornava necessaria agregar experiencia 

as topologias identificadas. A interar;ao com o grupo do Projeto Bairms, foi 

fundamental para a complementa91io do trabalho pois pude entao trazer uma base te6rica 

interdisciplinar s6lida para a analise do material inventariado. Isto resultou num novo 

desenho para o Sistema, que passou a incorporar alem da materialidade, a 

experimentar;ao da cidade atraves dos depoimentos e da convivencia com os moradores 

dos bairros. 

Ao final deste processo pudemos identificar, para cada 1midade espacial, alguns cortes 

de significag;iio - recortes que desenham limites espa9o-temporais extremamente 

significativos e ate simb6licos. Instantaneos capturados nao s6 em funr;ao do processo 

social, politico e economico por que passou aquela nnidade espacia.l, mas em funr;ao, 

tambem, das vivencias da popular;ao, da dinfunica da relavao dos habitantes com o 

espayo, no decorrer do tempo. Este novo elemento, que denominamos unidade de 

significa~,:iio, se revela como uma das principals diretrizes de explora9il:o da cidade 

dentro do sistema que propomos. 

Num primeiro momento, o grupo do Bairros se dedicou as seguintes atividades 

de produ<;:ao: 

reproducao do material iconognillco inventariado 

producao de material fotognifico sobre os dois balrros pesquisados - este rico 

material fotografico, serviu de contraponto ao material coletado, despertando 

novos significados. 

Com este material em maos, o grupo produziu duas leituras do material ir1ventariado, 

apresentado em diferentes suportes: 

Album e exposicao fotognl.fica - este trabalho e resultado de uma organizar;ao, a 

partir da cataloga<;ao tematica ja citada, do material recolhido nas entrevistas 

(fotos e depoimentos ), coletado na pesquisa documental e iconografica (fotos e 

informa96es hist6ricas) bern como o material fotografico produzido de acordo 

com as caracteristicas de cada bairro e do material dispornvel. 

Video - trabalho composto de entrevistas, imagens e mapas, que nos mostra um 

outro desenho dos mesmos balrros. 
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Paralelamente, num processo que se iniciou com a analise das informa.;oes extraidas da 

documenta<;aO imagetica disponiveJ, me dediquei a produyaO de material digital 

multimidia destinado a atender aos objetivos do sistema hiperrnidia proposto. Esta 

produ<;ao ainda nao esta esgotada, permitindo novas aproxima<;6es, na medida em que 

nao foi possivel processar todo o material disponivel e que, a proposta preve urn sistema 

aberto. 

Considerando que a expressiva visualiza<;ao dos dados e a base para a plena explora<;:ao 

do conjunto de informa<;:6es disponiveis, muito esfor9o foi despendido na dire<;ao da 

produ9ao do material visual de apoio ao sistema e no processamento do material 

coletado. 

A prepara;;;ao e processamento do inventario e a produ;;;ao dos outros recursos sen! 

descrita, em linhas gerais, no Capitulo 4, onde apresento alguns exemplos e a rela;;;ao de 

equipamentos e programas utilizados nesta etapa. 

Esta produ<;:ao consiste de imagens, mapas, icones, modelos tridimensionais e seqiiencias 

audiovisuals; e podemos classifica-las formal e funcionaimente em: 

l. Producao das representacoes das unidades de exploracao -

A produ;;;ao dos rnapas, plantas e imagens que representam as unidades de explora<;:ao 

exigiu urna prepara<;:ao cuidadosa do material inventariado. 

Esta prepara<;:ao se inicia corn a padroniza<;:ao ou normatizayao das informayoes e se 

constitui numa das etapas mais arduas do trabalho envolvendo a digitalizayao de fotos e 

mapas e a produ<;:ao de desenhos tecnicos -plantas e rnapas. Este material passou por 

uma aniilise comparativa rninuciosa, na busca de pontos de referencia onde procuramos 

adequar esta produvao em termos de escala e propor<;:oes. 

Como resultado, temos os mapas da morfologia (topografia e hidrografia) e de 

agenciamento ( ocupayao fisica) para cada uma das 1midades espadais e unidades 

significa~;lio. Este material serve, tambem, como base para a constru;;;ao dos modelos 

3D. 

2. Producao dos modelos das unidades de significacao -

Para o resgate da volumetria, primeiro passo para a constru91io do modelo 

tridimensional, foi necessario sisternatizar urn rnetodo de trabalho que denorninei: 

Utilizar;iio de recursos de computar;iio gnifica para o tratamento geometrico de 

imagens - videognificas, fotognificas e iconograficas- visando o resgate das 

informar;oes sobre o espar;o nestas imagens. 

Inicialmente realizei uma pesquisa exaustiva sobre o terna Fotogrametria 

Computadorizada e correiatos com o objetivo de delirnitar o "estado da arte" na area. 

Estava a procura de urn rnetodo intuitive e pnitico para realizar o meu objetivo, que era 

o de valorizar a produyao existente. Os metodos a que tive acesso dependiam da 

produvao controlada da imagem ( o que vinha radicalmente contra a proposta) e 

erarn altarnente sofisticados e caros, exigindo recursos huma;"los e financeiros de que nao 

dispunha. A que apresento, uma sequencia de dispoPiveis nos softwares 
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gnificos existentes e de facil assimilaviio, esta detalhada no Anexo 1 e resultou num 

metodo coerente com a proposta do trabalho. 

Aplicando o metodo desenvolvido, e apoiado nos mapas, plantas, fotos e informa<;:oes 

visuais adicionais; foram construidos os modelos tridimensionais digitais (maquetes 

eletronicas ), res gate da topografia e volumetria do espa<;:o para cada 1midade de 

signific:u;ao. 

A partir destas, produzimos dois tipos de informayao a serem utilizadas no sistema: 

sequencias de anima.yao, sao "passeios" pre-gravados atraves do espa.yo tridimensional; e 

o modelo virtual, que permite urn "passeio" interativo, em tempo real. 

3. Producao de outros recursos multirnidia-informacao -

Alem dos mapas e modelos, utilizamos tambem como informaviio, o material 

inventariado digitalizado ( citayoes, transcri9oes, fotos e iconografia ), este mesmo 

material processado ( sinteses, am\lises, sele<;iio de seqiiencias de audio e video, tabelas e 

meta-dados) e outras produ<;:oes digitais (textos, desenhos, imagens, anima<;oes, video, e 

montagens multirnidia). 

A adequa<;ao do material inventariado aos padroes do sistema acontece de forma 

intuitiva e individual, para cada tipo de informa<yao urn tipo de processamento. A 

produ.yao do material especifico para satisfazer determinado tipo de pesquisa, tambem 

nao segue urn padrao determinado, pois o processamento depende das caracteristicas do 

material disponlvel, das limita<yoes de produ<;ao e condi<;oes de visualiza<;:ao. 

4. Producao de recursos visuals de apoio -

Considero importante a utiliza<;ao exaustiva de recursos visuals os mals variados, como a 

utiliza9ao de imagens em diferentes resolu<;oes e propor<;oes, utiliza<;ao de icones e 

cursores persona!izados. Este material visual nao consiste em informa<;iio mas funciona 

como apoio aos recursos hipermidia utilizados no sistema. 

5. Organiza~ao do Material Iuventariado e Produzido 

Como resultado das etapas anteriores tirJmmos ern maos o seguinte material: 

- entrevistas gravadas em fita cassete. 

- transcriviio das entrevistas ern arquivo digital. 

- classifica<;ao das transcri<;oes por tema ern arquivo digital (arquivos tematicos). 

- reprodu<;ao das fotos recolhidas e produzidas, copia em papel 

- fotos recolhidas e produzidas, digitalizadas. 

- informa<yoes sobre as fotos em arquivo digital (fichas de conteudo). 

- transcri<;ao das cita.yoes recolhidas e selecionadas em arquivo digitaL 

- textos coletados e processados ( sinteses, resurnos, tabelas, biografia, analises) 

- textos com informa9oes tecnicas sobre o projeto (fontes, cn:§ditos, organiza<;iio) 

-video gravado em SVHS. 

- sequencias de video digitalizadas. 

- mapas produzidos em arquivo digital. 

- modelos virtuais. 

- seqiiencias de anima<yoes ern arquivo digitaL 

- sequencias de video produzidas em arquivo digital 

- montagens material multirnidia em arquivo digital. 

- material visual de apoio ( desenhos, !cones e cursores) ern arquivo digital. 
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Estes dados, tanto inventariados quanto produzidos, com base principalmente na 

tipologia, passaram por urn processo de classificavao que resultou no esquema de 

organiza<;ao em bibliotecas que apresentamos a seguir: 

BIBLIOTECAS DE INFORMAt;:OES 

- F ototeca/Iconoteca (imagens estaticas) 

- Videoteca (seqiiencias de video) 

- Audioteca ( seqiiencias de audio) 

- Mapoteca (representa<;oes graficas) 

- Modeloteca ( topologia e volumetria das unidades de exploravao) 

- Roteiroteca ( seqiiencias de anirna<;ao, video e modelos virtuais) 

- Depoimentos (transcri<;ao de depoimentos) 

- Temateca (recortes tematicos dos depoimentos transcritos) 

- Texto-citav6es (textos recolhidos) 

- Texto-sintese ( sinteses e notas produzidas) 

- Texto-anitlise (textos complementares produzidos pelos autores) 

- Historia/Biografia (resumos historicos e biografias) 

- Cronoteca ( dados organizados cronologicamente, em tabelas) 

- Meta-dados ( textos que informam os dados das outras bibliotecas) 

- Bibliografia ( texto produzido com referencias bibliograficas) 

- Texto-Info ( creditos, agradecimentos) 

BIBLIOTECAS DE APOIO 

- Imagens 

- icones 

- Textos 

6. Desenlm do Prototipo 

0 prototipo foi desenvolvido utilizando recursos de programa<;ao HTMLZ6 disponiveis 

na Rede Mundial de Computadores. A medida que tinhamos acesso, atraves da Internet, 

a recursos considerados especialmente adequados aos objetivos do trabalho, estes eram 

incorporados ao sistema. 

Da mesma forma que a visualiza<;ao expressiva e considerada a base para a explora<;ao 

dos dados27
, a utiliza.;:ao de recursos de intera<;ao que explorem toda a potencialidade 

destes num ambiente multimidia e de fundamental importaccia para sua plena realiza<;ao. 

Considerando que, o universe de usuarios que pretendemos alcan<;ar e amplo, niio se 

limitando a especialistas, tivemos a preocupa9ao de oferecer interfaces alternativas para 

os diversos modulos de explora<;ao previstos. Mas, considerando que o enfoque principal 

do projeto se baseia na for<;a imagetica dos processes da memoria, dedicamos especial 

aten<;ao aos recursos de visualiza<;ao interativa, como a sensibilizavao de areas de 

imagens, o uso exaustivo de icones e representa<;oes visuais, bern como de recursos 

multimidia. 

26 HiperText Markup Language 

27 Ver item J. do Material Multimidia, nesta lntrodu~ao. 

22 



A intera<;ao do usuario com o sistema se da, basicamente, de tres foJIDas: 

• EXPLORACAO DAS UNIDADES ESPACIAIS 

. EXPLORACAO DA BffiLIOTECA DE INFORMACOES 

. FORUM i COMUNICACAO 

A linha principal de intera<;ao, que denominamos EXPLORACAO DAS lJNIDADES 

ESPACIAIS se desenvolve a partir de mapas ou fotos que representam a 

contemporaneidade da unidade espacial a ser explorada e utilizam, especialmente, os 

recursos de visualiza<;ao interativa citados no panigrafo anterior. A partir de uma 

uuidade espacial maior, uuma aproxima<;ao por sobrevoo, o usuario e incentivado a 

mergulhar nos diferentes niveis de recortes espaciais. "Sobrevoando" o mapa da Regiao 

pode se aproximar da cidade e dos distritos. A partir do mapa do contorno da cidade ou 

distrito, pode limitar sua explora<;ao aos bairros. A partir destes, pode selecionar urn 

logradouro e, finalmente, selecionar uma edificac;:ao situada neste logradouro. 

Selecionada a nuidade espacial a ser explorada, o sistema disponibiliza a possibilidade 

de explorar as uuidades de significa9iio28 de cada uma das unidades espaciais. 

Dentro desta linha de explora<;ao temos diversos m6dulos de pesquisa que podemos 

classificar em do is tipos basicos. Alguns, como os denominados: On de eston?, Ban-a 

do Tempo, 0 que e? e Portfolio, se caracterizam pela utilizayao exaustiva de recursos 

multimidia e de recursos de visualizac;:ao interativa; outros como: Histiiria, Cronologia 

e Para Saber +, utilizam recursos mais tradicionais e permitem uma intera9iio mais 

sistematica com a base de infoiiDavoes. 

A segunda linha de intera9ao, que denominamos EXPLORACAO DA BffiLIOTECA 

DE INFORMACOES segue urn padrao de explorayao mais tradicional. Nesta linha de 

exploravao temos o modulo Midiateca, que pode ser acionado atraves da barra de menu 

lateral, e onde o usuario pode acessar as infoiiDa9oes disponiveis atraves de uma busca 

sistematica por tipo de rnidia. 

A de a comunJca9iio intema e externa, a possibilidade ao 

usuano efetivamente com o sistema atraves da figura do ouvidor-

coordenador. Nesta linha estao previstos dois m6dulos: Recado e Forum. No primeiro, 

o usuario vai poder emitir sua opiniao atraves de e-mails e no segundo, vai poder propor 

temas para debates. No caso do Forum, o ouvidor-coordenador sera responsavel pelo 

encaminhamento e coordenac;:ao da discussiio e pela decisao da insen;ao ou nao, dos 

resultados do debate no sistema. 

ROTEIRO DOS CAPITULOS 

Na Introdw;ao - Procnrando veneer a Tragedia Moderna - procuramos apresentar de 

foJIDa sucinta os Objetivos e Jnstificativas. Introduzimos a problematica urbana 

levantada por Walter Benjamin e os ca..minhos que aponta. Mostramos sucintamente o 

carPinho que percorremos da narrativa, como tratada por BenjamiP~ passando pela visao 

de historia de Pierre Nora e Jacques Le Goff, ate chegar, na se<;ao Abrangencia, a 
proposta de constrn~ao narrntiva hipermidia, que identificamos no trabalho de Pierre 

28 Ver, nesta !ntrodm;ilo. o item 2. Amilise dos Dados e De:fini~aodos "Cortes de Significariio" 
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Levy. Apresentamos tambem, em linbas gerais a Metodologia de desenvolvimento do 

projeto. 

No Capitulo 1 - Novas Tecnologias - fa;;:o uma revisiio do tema onde apresento as 

caracteristicas da Imagem Digital, em seguida fa;;:o uma revisiio sucinta da evolu<;iio dos 

Sistemas Info:rmaticos. Na se;;:iio Hipermidia I Novos Paradigmas, aprofundo a 

discussiio do tema deste capitulo e apresento os paradigmas que elegi como 

fundamentais para a aplica<;ao da proposta, ou seja, os paradigmas das Novas 

Tecnologias que vern ao encontro dos objetivos do trabalho. Com base na discussao feita 

anterionnente, fa;;:o uma Analise de alguns exemplos de Sistemas Hipermidia 

disponibilizados na Internet e a seguir urna Amilise Comparativa entre diferentes 

produ;;:oes. Finalmente, na Conclusao, fa9o urn resumo dos pontos-chave a serem 

aplicados no desenvolvimento do prot6tipo. 

No Capitulo 2 - Memoria -. Nas se96es Do Lugar da Memoria, e Da Memoria do 

Lugar, fa90 uma revisao do lerna tendo como referencial te6rico, principalmente, Walter 

Benjamin e Pierre Levy, apresento urn resumo de conceitos e classificayiies que refletem 

os interesses do projeto e defino o conceito de Iugar no escopo deste trabalho. Na se!(iio 

Novas Tecnologias x Memoria, apresento uma analise da confluencia entre os 

mecanismos da memoria e os paradigmas das novas tecnologias. Na ses;ao Do 

Patrimonio Historico-Cultural, fa90 urn apanbado geral do tema procurando resgatar 

todo o referendal te6rico discutido neste capitulo e no anterior em fuw;ao dos interesses 

da Politica de Prote9ao e Preserva91io do Patrimonio ambiental urbano e dos objetivos 
do projeto que apresento. 

No Capitulo 3 - Constrn~ao Nan:ativa Hipermidia - apresento a proposta do 

prot6tipo hipennidia. Desenvolvo a proposta em detalhe atraves das se96es: Os 

Elementos, As Conexiies e 0 Design onde concluo a apresenta9iio da proposta do 

prot6tipo, passando para uma descri<;ao da estrutura do sistema, na seyao Arquitetnra. 

No Capitulo 4 - Protiitipo Hipe:rmidia Cidade e Memoria, descrevo o prot6tipo em 

si, em tres se96es: Universo Documental, Unidades de Explora~iio e Explora~iio. Na 

primeira se91io apresento o caminbo percorrido desde o mapeamento, onde identifico as 

Fontes e Tipologias dos Docnmentos, ate a Prodn~lio dos Docnmentos M'nltimJidi:a. 

A seguir, apresento a estrutura do Sistema a partir das Unidades de Explora"lio e 

finalmente, apresento as formas de intera<;ao disponiveis no item Explora"ao. Esta 

apresenta;;:ao est a dividida em tres partes: Explora~li.o das U nidades Espaciais -

atraves dos mapas atuais ou representativos dos cortes de significa~ao-, Explora~iio 

da Base de Informa~iles e Fiimm ou Comnnica~iio. Apresento ainda uma Conclusiio, 

onde procuro resumir os objetivos e delinear as perspectivas vis!umbradas. 

Apresento ainda, alem da Bibliografia classificada por assunto, os Anexos que 

considerei necessaries. No Anexo 1 - Utiliza~ao recnrsos de compnta'\=li.O gr:ifica 

para o tratamento geometrico de imagens - videograficas, fotograficas e 

iconog:r:ificas- visando o resgate das info:rma~;iies sobre o espa~;o tridimensional 

projetado nestas imagens e Anexo Z - Evolu"iio do Prototipo; onde apresento, 
esquematicamente, a evolu;;:ao fonnal e tecnica por passou o prot6tipo apresentado 

no Capitulo 4. 
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Capitulo 1 

Novas Tecnologias 

No principia eles, olhando, ntio viam,· 

escutando, niio ouviam; mas. como as 

fantasmas dos sonhos, confundiram, durante 

seculos, todas as coisas. Ntio sabiam fazer 

casas acarlciadas pelo sol, mas, como as ageis 

formigas, habitavam antros subterraneos e 

sem luz. Ni'io conheciam os sinais seguros 

do invemo, nem da primavera perfomada de 

flares, nem do ver{io pleno de frutos. Tudo 

faziam as cegas e sem leis. ate que lhes 

ersinei os mist€rios da aurora e do ocaso dos 

astros e para eles inventei 0 numero, 

inspirador de filosofias, a sintese das letras 

e, a/em disso, o artifice de todas as coisas, a 

memoria. suave mae das musas. Fui o 

primeiro em 

que agora 

substituissem 

jungir os 

dobram 

animais selvagens 

a cerviz, para que 

o homem nos mats Grduos 

labores. E ao carro atrelei os cavalos. 

humildes ao freio, ufania da opuli!ncia e da 

pompa. E inventei esses outros carros de asas 

de pano que sulcam os mares .. 

"Prometeu Acorrentado" 

Esquilo, poeta tragico grego • sec. a. c. 
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Uma discussao aprofundada dos aspectos te6ricos ou tecnicos das Novas Tecnologias 

(NTs) esta alem da abrangencia deste projeto. Abordo a seguir alguns temas, 

caracteristicas e conceitos que afloraram a medida em que desenvolvia o trabalho e que 

se mostraram significativos para o desenvolvimento do prot6tipo. A aniilise se lirnita a 

identificar os processos e caracteristicas das NTs, que vern ao encontro dos objetivos do 

projeto. 

Os sistemas de representa9iio irnagetica servem ao produtor de imagens, que e, sempre e 

ao mesmo tempo, urn tradutor e prisioneiro da cultura e tecnicas de sua epoca. Desde o 

homem paleolitico, que representava nas paredes das cavemas o seu cotidiano e universo 

rnitico, ate o profissional de comunicaviio da epoca atual, que representa em 30 segundos 

de imagens videograficas os anseios e ideals levantados pela ultima pesquisa de opiniiio, 

toda representa9iio e mediada pela tecnica. 1 Mais importante do que esta constata9iio e a 

certeza de que associada a cada instancia tecnica existe uma instancia l6gica, uma 

"tecnologia da inteligencia"2 Talvez esteja aqui a explicayiio da constante atualizaviio do 

que e denominado "imagem tecnica", uma contingencia do status tecnol6gico. 

A Imagem digital que utiliza as tecnologias e suportes da informatica grafica 

interativa3, nos coloca frente a frente com paradigmas aparentemente novos ou ineditos 

a serem analisados neste capitulo. 

As imagens de sintese - que identifico como o tipo de imagem que "representa" a tecnica 

atual - sao conceituais, construidas a partir de algoritmos4 ( equa96es) e programas e nao 

imagens captadas do mundo real. Esta imagem niio e uma representa<;ao no sentido que 

conhecemos, nao usei a rninha memoria, rninha imagina<;:iio e nem as tecnicas de 

representa<;:iio que foram desenvolvidas ao Iongo dos tempos (como a perspectiva 

isometrica ou o pontilhismo ); representam "objetos" existentes ou nao atraves destes 

algoritmos. 

A nipida expansao da tecnologia e a queda no pre9o dos equipamentos, aliado com a 

evolu9iio dos sistemas informaticos - maior poder de processamento e armazenamento -, 

o avan<;o das tecnoiogias de rede e o crescimento da Internet e da Rede Mundial de 

Computadores (WWW) amplia e diversifica sobremaneira o de usuaries das 

novas tecno!ogias e o universo de informayoes, desencadea.'Jdo urn processo que pode 

ser descrito como uma explosiio, gerando urn caos. Para sanar as dificuldades de 

mapeamento e acesso consistentes a estas informa9oes, vern sendo desenvolvidos 

inumeros sistemas sofisticados para Visualiza~ao de Dados. Estes, sao responsaveis por 

1 Para uma discussao deste assunto, ver de Arlindo Machado o artigo As Imagens Tecnicas; da 

Fotografia a Sintese Numerica in Revista lMAGEM, Ed Unicamp n.3, 12\94, Campinas-SP. 

2 Para mna visao hist6rica e uma discussao do assunto ver de Pierre 

Ed 34, 1993, Rio de Janeiro. 

Tecnologias da lnteligencia, 

3 No escopo deste trabalho, conceituo informatica grlifica interativa como o conjunto das tecnologias 

para a prodw;ao e comunicavilo de representa9iles, modelos e simula9iles irnageticas; envolvendo desde 

sistemas independentes ate redes complexas. 

4 Segundo o Novo Diciomirio Aurelio Editora Nova Fronteira - 1986 algoritmo Proc. Dados. Conjunto 

predeterminado e bern defurido de regras e pnr.._essos deslinados a solnvilO de ill11 problema, com urn 

mh'Tiero finito de etapas. 
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avan<;os extremarnente importantes, notadarnente nas areas de visualiza<;ao (como 

ferrarnenta para a disponibiliza<;ao de interfaces mais intuitivas) e da interatividade. 

Os atuais sistemas infonmiticos Hipennidia - que aliarn a intuitividade e a alta 

interatividade -, instalados em equipamentos com alta capacidade de processamento e 

annazenarnento, juntarnente com novos meios como a imersao na realidade virtual e a 

capacidade multiusuiuio de alguns sistemas interativos de visualizavao e processarnento 

de imagem; desenharn hiper-espa90s extremarnente complexos, desafiando a 

compreensao e amilises tradicionais. 

A informatica grafica interativa, como apresentarnos nesta disserta((ao, est<i presente 

em duas etapas do processo de produo;:ao de urn sistema hipennidia. Num primeiro 

mornento, nos prograrnas usados para a criao;:ao ou produ<;:ao do material irnagetico 

multimidia que vai compor o universo de infonna.yoes disponivel no sistema -

representa96es ou leituras da realidade, ou nao, que nos propomos a disponibilizar. Num 

segundo momento, no desenvolvimento do proprio sistema, na cria.yao - design e lay out 

- da interface grafica e na disponibilizavao de recursos de visuaiiza<;:ao e interatividade 

de/com as infonnavoes multirnidia - irnagens, sequencias de animavao, video e audio, 

modelos 3D. 

1.1- IMAGEM DIGITAL- Caracterlsticas 

Os elementos que compoem as imagens geradas pelo computador ou irnagens de sintese 

sao infonnao;:oes numericas eiou relayoes matematicas organizadas e gerenciadas pelo 

prograrna. As imagens, modelos5 e simnla~iies 6 sao construidos com base em "conceitos 

perceptivos" e "conceitos representatives" baseados em formas mentais ou visuais e nao 

a pa11ir de "vistas"7 

Com relayao as imagens temos uma estrutura hibrida8, pois: 

Essas imagens incorporam os sistemas tradicionais de representar;ao 

iconognificos e criam outros decorrentes de suas estruturas. Surf(,em 

aqui outras modalidades de criar;ao de imagef's pela codificar;ao 

estruturas dos objetos e representam. 

Tambem pela aquisir;ao e posterior digitalizar;ao de imagens que 

remetem a um novo pictorialismo e ideografia. (Plaza, 1991: 12) 

No prot6tipo que desenvolvemos, a criayao de imagen.;; se limitou as geradas a partir das 

plantas, graficos e mapas, e que foram feitas utilizando dois tipos de aplicativos; os 

5 De m:na forma geral, mode!os silo abstra9i)es da realidade. Na informatica, rnode!os silo as 

"representa96es virt!ll!is" geradas ern fum;ao da execn,ao de urn algoritmo ( conjl.lllto de regras e 

processes destinados a soln<;ilo de urn problema ) on prograrna ( sistema de a!goritmos ). No contexto 

deste trabalho, se refere aos rnodelos 3D (ver nota 2, na !ntrodnl'iiO). 

6 Experiencia ou ensaio realizado com auxilio de modelos. 

7 Represenl:a95es de objetos concre!os ern resposta a sensavoes visuais, "pmje<;5es" de objetos 

tridime:nsionais m.rrn plano. 

8 H:lbrida = rniscigenada, segundo os gregos: que violava as leis natnrais 
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progra.'llas dedicados a produ<;ao de Desenho Assitido por Computador (CAD) e os 

programas de processamento de imagens. 

Este tipo de produc;ao mescla os dois tipos de inforrnavao visual mencionados na citavao 

acima, a vetorial9 e a bitmaplO 

0 uso destas estruturas hibridas, que usam diferentes logicas de abordagem, gera 

imagens aparentemente similares as construidas de forma tradicional pois utilizam 

gera!mente algoritmos e programas que procuram corresponder a sistemas de 

representac;ao tradicionais. Mas como o processo de elaborat;ao da imagem e 
radicalmente diferente - baseado em algoritmos e programas que seguem as leis 

matematicas - totalmente desvinculado de urn referente e em nada parecido com o 

processo de percep<;ao humana, a imagem de sintese val necessariamente apresentar 

caracteristicas bern diversas da imagem tradiciona!. 

Urn exemplo disto sao os mapas que servem de base para a explorac;ao do prototipo, e 

que foram produzidos a partir de imagens com tipologias diferentes como: 

- arquivo vetorial com a topografia, baixado pela Internet 

- arquivo digita!izado (bitmap) com scannerll, a partir de mapa impressa 

A seguir, fac;o uma breve descrit;ao do processo, com o objetivo de explicitar a 

caracteristica hibrida destas imagens. 

Inicialmente, o primeiro arquivo e carregado num programa CAD (que gera arquivos 

vetoriais). Em seguida, o arquivo bitmap, e inserido no programa, e sua esca!a e 

propor((ao sao adequados as do arquivo vetorial. Utilizando esta imagem como base, ou 

fundo, copia.rnos ( desenhando sobre o fundo) as inforrna<;:oes deste, no programa CAD. 

Fina!mente, pode-se acrescentar inforrna;;:oes obtidas a partir da documentac;ao 

inventariada e como resultado temos urn arquivo vetorial, preciso, com as inforrna.;:5es 

da morfologia antes disponiveis no arquivo bitmap e outras extraidas da documentavao. 

Este mapa, com inforrnac;oes consistentes sobre a topografia, ocupa<;ao e agenciamento 

da cidade pode ser utilizado no padrao vetoria! ou bitmap para se estabelecer 

compara<;5es, anexar dados e inforrna96es. 

Outra caracteristica da imagem de sintese e a da interatividade12, tanto 

no processo de elaborac;ao como de recep<;ao da imagem sintetica. Esta interatividade, 

em maior ou menor grau, proporciona urn dhilogo fad!, e em consequencia uma 

grande versatilidade de cria<;1io - autonomia na sele<;:ao de processos - e de recepc;ao da 

1magem. 

9 As informa<;:6es utilizadas para a constm<;:i!o e recuperar;ilo das infonna<;:1ies ~isuais ( desenho) silo 

numericas (algoritmos) como as coordenadas, dimensi!o. posicionamento angular. etc. 

10 Mapa de bits. reproduc;iio da imagem da tela pela codificar;ilo da infonnac;iio digital de cada (a 

menor unidade da tela gcifica). 

1 1 Periferico de entrada de dados utilizado para capturar e converter c6pias de imagens em arquivo 

digital. 

12 Denornina-se intera<;ao o comportamento redproco ou interdependente, entre dois ou mais 

componentes. numa siruar;ilo ( espa<;o-tempo ). Em infonnatica. interatividade e o nome dado ao conju..T~to 

de rela<;Oes imediatas e reciprocas que se estabelecem entre o usru\rio e o computador. Esta interar;ilo e 

efetivada atraves das interfaces que silo complexes dispositivos fisicos ou l6gicos que fazem a adapta<;iio 

entre dois sistemas (p.ex. homem-maquin.a). 



A capacidade de resposta e de dialogo atraves da interatividade 

coloca a imagem nao como um resultado meciinico de um calculo 

univoco, mas da combinar;ao, entrecrozamento e ramificar;;ao do 

criador, do programa, do computador, de suas redes e, enfim, 

daquele que interage no e com o hiper-espar;;o da imagem. 

0 sujeito neste d.eslocamento, perde uma parte de suas atribuil;:oes, 

isto e, sua capacidade para construir perspectivas, para debror;;ar-se 

sobre o mundo. Entretanto, ganha a possibilidade de penetrar na 

imagem por todos os /ados, de questiona-la e interagir atraves das 

entradas alfanumericas dos meios. (Plaza, 1991:79) 

Na cria<;ao, recepyao e experimenta<;:ao das imagens sinteticas, estabelecemos uma 

relayli.o procedural13, que e uma outra caracteristica da imagem digital, uma abordagern 

que remete nao a elementos ou representa<;oes, mas a conceitos. Como virnos pelos 

exemplos anteriores, na cria<;:iio de urna imagern com os rneios eletr6nicos ocorre urna 

arnplia((ao e desmaterializa<;ao do universe de ferramentas disponivel, o produtor de 

imagens trabalha com suportes fluidos e variados. As a<;:oes deste nao sao, como 

aparenta, selecionar, pegar, colar, recortar, pintar e apagar, mas a resolu<;ao de 

algoritmos complexes. Nas cria96es rnultiusuario, usando os recursos da telernatica14 

estas condi<;oes e rela<;:oes se potencializam. 

Os processes de recep<;:ao e cornunicayao, atraves de interfaces interativas, reflete rnais a 

virtualidade do rneio que o suporte influenciando profundamente na qualidade da 

comunica<;:ao. Conceitos de espa<;:o, tempo, memoria e experiencia que favorecem 

associa<;oes inusitadas, nao so causais ou "16gicas", mas por similaridade, contiguidade e 

outros processos - como por exernplo de reconhecirnento/estranharnento, remetern ora a 
epoca anterior a escrita, ao pensamento mitico, ora a urn novo tempo. 

A grande disponibilidade e variedade de interfaces proporcionam em alto grau a "troca" 

entre diferentes rneios, o que induz a produviio rnultirnidiatica, favorecendo tambem 

processos meta e interlinguisticos. No caso de urn sistema hipermidia, por exernplo, seria 

mais adequado especificar que o dado-fonte e rnultirnidia, ou seja, versoes de uma 

representa'(iio em diferentes suportes. A digitalizaviio de urn gera 

urn produto digital, diferente do original. Este nao e urn fato meramente tecnico, pois a 

cada versao de uma mesma representaviio, vai corresponder as ca.racteristicas forrnais e 

expressivas de seu meio. 

Os efeitos desta transrnuta<;:iio nos processes de recepgao deste material ainda nao forarn 

avaliados. Com base na experiencia ao Iongo de 15 a.."'l.os trei.nando profissionais da area 

de arquitetura na utiliza<;:ao da cornputa<;ao gni.fica, pude observar uma certa confusao na 

recep<;:iio e processamento deste material, desde o texto ate o rnodelo, passando pela 

irnagem e pelo video. Observa-se urn tendencia a ma.'1.uten9iio dos processos de 

decodifica9ao anteriores a esta tecnologia, tanto no que diz respeito a inforrna<;iio ( texto, 

irnagem, sequencia de video, modelo ), quanta no caso dos processes (eli car, arrasta.r, 

cortar, salvar, inserir) o que resulta na rnaioria das vezes numa sub-utilizaviio dos 

recursos e e sem duvida urn entrave para a efetiva realiza<;:ao de toda a potencialidade 

destes sistemas. 

l3 Baseada em procedimentos, regu!ada por normas pre-estabelecidas. 

14 Basicamente, uma rede de telecomur1ica90es informatizada. 
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Como VJmos, a possibilidade de ampliar o dia!ogo, ao nivel dos procedirnentos 

( utiliza<;:ao de ferramentas ), assim como ao nivel dos sistemas de representao;:ao 

( desestrutura<;ao de diferentes midias ), aliado a alta interatividade, da as novas 

tecnologias urn carater intersemioticol5 (Plaza, 1987:14), aproximando-a de per si dos 

processos do pensamento criativo e da memoria. 

0 modelo 3D e urn caso particular de prodw;ao digital. Para a gera.;ao do modelo, 

tambem sao utilizadas imagens tipologicamente diferentes resultando, tambem, numa 

estrutnra llibrida. 0 arquivo resultante e urn sofisticado modelo vetorial, representa<;ao 

da cidade como urn todo. Este modelo, nao e uma representa<;:ao no sentido tradicional, 

mas uma maquete virtual, passive! de ser explorada em todos os seus angulos. 

Esta imagem "numerica" desencadeia uma crise nos sistemas de elabora<;:ao de imagens, 

na medida em que desestrutura a rela<;iio "olho-imagem-referente"(Piaza, 1991: xi), o 

sujeito deixa de ser "testemunha ocular" da representao;ao. 

Neste sentido, a imagem realizada por computador que simula um 

objeto, coloca para nos problemas ontol6gicos, pais estas imagens 

pre-existem aos objetos que representam, etas subvertem a ordem do 

mundo. (Plaza, 1991: 12) 

Estes modelos e simulavoes de gera9ao numerica a partir de referentes imaginaries ou 

inexistentes criam uma nova topologia 16 onde a rela<;:iio causal entre imagern e objeto e 
substituida por uma relagao potencial entre conceitos e atuam diretamente sobre o 

imaginario. A imaterialidade da imagem sintetica e sua qualidade exc!usiva, a imagem 

e seu proprio referencial - nao mais a representa<;ao de objetos "reais" mas a traduo;ao de 

si mesma atraves da linguagem da infonnatica. 0 suporte e, na maioria das aplica<;oes, 

uma contingencia, nao se confundindo com a mensagem que pode ser conservada em 

multiplos e variados meios. 

Concluindo, as diversas caracteristicas desta nova tecnica afetam na base as rela.;:oes 

estabelecidas nos processos, de e comunica<;:ao, tradicionais. rela9ao dialogica 

(favorecida pela interatividade ), junto com a alta capacidade de estocar e processar 

infbnna<;:oes e processos, levam a uma alta taxa de indetermina91io, tanto nas estruturas 

e rela<;:oes de significaviio (relativiza.;:ao da nos:ao de objeto) como nas leituras 

( relativiza<;ii.o da no9ao de verdade ), provocando uma crise nos sistemas de 

representas:ao l 7(Plaza, 1991). 

15 Carateristica das novas tecnologias de tratar, ntilizar e se referenciar a lL'Tia grande variedade de 

sistemas de signos (verbais e nao-verbais). 

16 Como "espa<;o topologico", uma estrutnra de posi<;iies e rela<;iies entre p;ntes. 

17 Plaza se refere, em sua tese, ao criador e receptor de digitais. Nesta disserta<;iio, amplio a 

discu.ssao para a reia<;ilo com o usruirio-narrador do sistema hipermidia proposto. A constru<;iio narrativa 

resultante da exploray3o do sistema deve resultar numa relacao com estas mesmas caracteristicas. 
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1.2 - SISTEMAS INFOR!\1A TlCOS18- Evolu~ao 

Os sistemas inforrnaticos perrneiarn todo o processo de produ<;iio no meio digital e 

evoluem a passos largos, juntarnente com a evolw;:ao dos equiparnentos, na dire<;iio da 

cria<;:iio de "arnbientes" cada vez mais abrangentes e competentes para lidar: tanto com 

urn universo de inforrna<;:oes cada vez mais diversificadas e comp!exas, quanta com urn 

universe de rela<;:oes que s6 se come<;ou a delinear. 

Os "sistemas inforrnaticos" (SGBD) forarn criados tradicionalmente para armazenar e 

manipu!ar grandes volumes de dados alfanumericos, bern forrnatados e bern 

comportados, passiveis de serem organizados hierarquicarnente ou em rede, e que sao 

apresentados ao usuario atraves de uma interface. 

APLICATIVOS 
I 

N 
f 
E 
R 
F 
A 
c 
E 

Figura 1- Esquema basico de urn sistema informatica. 

USIJARIOS 

Os dados, valores fisicos armazenados, depois de processados por aplicativos adequados 

sao apresentados ao usuario como inforrna<;iio, nao s6 urn conjunto de dados mas uma 

inforrna<;iio, "significado do valor". (Date, l986:x) Em alguns casas, no entanto, os 

dados apresentam estruturas complexas podendo ter muitos e variados atributos e 

rela<;:oes que podem por sua vez se estruturarem recursivamente19 Os dados que 

alimentam os SGBD passam a ser considerados em duas instancias, numa como entidade 

e em outra como re!acionarnentos ( caso especial de entidade ), surgern entao os Modelos 

Relacionais de Gerenciarnento de Base de Dados. (Date, 1986:93) Estes modelos sao 

capazes de tratar transavoes rnuito longas utilizando urn tipo de gerenciamento especial, 

nao linear, que estabelece conexoes por parfunetros os mais variados, como 

contiguidade, analogia, siwllaridade e outros, aproximando a informatica dos paradigmas 

da percepvao cognitiva e do processo criativo - paradigmas estes que envolvem 

exploravao (tentativa/erro), reflexao (inclusive sobre os processos), relatividade (pontos 

de vista) e interatividade. 

18 Chamamos "sistemas infonmi.ticos" ao conjunto de recnicas usadas para o processamento de dados 

com uso de computadores. Se refere, na sua origem aos Sistemas de Gerenciamemo de Banco (ou Base) 

de Dados (SGBD); atualmente, a Sistemas Hipermidia independentes ou a Internet. 

19Processo de continua realimenta9iio ou retroalimenta9iio pe!o qual se produzem modi:ficagoes em urn 

sistema, comportamento ou progrnma, por efeito de respostas a a9iio dos mesmos. Em matematica, 

quando uma primeira condi9iio e dada e a em\sima condi9iio e definida em termos de condi9iles 

anteriores. 
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grande complexidade dos Modelos Relacionais passa a eXJgrr sistemas 

semanticamente2° mais expressivos e em resposta a isto surge, nos anos 70, o conceito 

de Sistemas de Apoio a Decisao - que agrega a urn SGBD ferramentas de ani!lise, 

avalia<;ao e julgamento para a tomada de decisoes - e o conceito de Sistemas Orientados 

a Objetos21 - que trata da organi.zaviio dos dados permitindo a aplica.;ao de mecanismos 

como: generaliza<;iio, agrega!(iio, proje<;ao, exce96es, reflexao e relatividade. (Price, 

1989:7.20-7.22) Surge a preocupa<;:ao em explorar, entre as tecnologias intelectuais 

correntes, aquelas mais adequadas ao meio inforrm'ltico, com o objetivo de incorporar a 

criatividade nos processes de tomada de decisao.(Price, Golendizner, 1989: 88) 

Com a possibilidade de representa9ao e processamento de conhecimentos adequados 

(significado) e nao mais dados esta..tJques, os sistemas tendem a ser "inteligentes". 

Surgem entao os Sistemas de Base de Conhecimentos. 

Ao conceito de recupenu;ao por deduyao - processo pelo qual, com base em uma ou 

mais premissas, se chega a uma conclusao necessaria em virtude da correta aplica9iio das 

regras 16gicas - da Base de Dados Convencional e Relacional corresponde, na Base de 

Conhecimentos, o conceito de recupera"'ao por inferencia22 - admissao da verdade de 

uma proposi<;ao que nao e conhecida diretamente em virtude da liga9ao dela com outras 

proposiyoes ja admitidas como verdadeiras. Neste caso, chegamos a novos fatos, a partir 

de urn conjunto de dados, permitindo especificar rela~iies virtuais que geram as 

chamadas "visiies"- dados elaborados atraves do processamento, tambem chamados 

"dados implicitos" ou potenciais- que vao compor a base de dados implicita. 

AREAS DE APLICACAO DE BASES DE DADOS NAO CONVENCIONAIS -
I 

I PAC -CAll I AE l SAil I 
' {Computer Aided !lesign) (Automa~ao de Escrtt6rios} {Sistema de Apoio a 

1'--· 
I !lecisO.sl 

Extensao do Modele Relaciona! Sistema de Base de Dados 

l 
Sistema de Base de 

II suporte 
de analise de dados. Orientado a Objeto. Conhec!mentos. 

I 
Tabela 1 

Estas novas abordagens privilegiam a forma de pensamento conhecida como 

"pensamento visual' ou "pensa..'!lento diagramatico" permitindo ao usuit.rio tratar 

cognitivamente objetos ou situa<;oes ausentes do campo perceptivo.(Price, Golendizner, 

198918) 

A alta capacidade de sintese da imagem e o que a torna urn signo23 especialmente apto a 

representar elementos e situayoes complexas que envolvem diferentes aspectos da 

realidade e da imagina'(il.o. A incorpora9ao de imagens/diagramas aos sistemas 

informaticos traz, para estes, as caracteristicas de sintese, condensayao, abstravil.o, 

20 Sistemas que levam em conta as relay5es de significa9iio. Segundo o Dicioruffio digital l\1ichaelis: 

se.man.ti.co adj (gr semantik6s) l Relativo a semilrJtica. 2 Relativo iJ. significaviio; significative. 

21 Sistema de Gerenciamento de Base de Dados que trata os elementos: dados, atributos, conceitos. 

rela.y5es, etc .. e conjuntos complexes destes elementos como entidades primitivas ou objetos. 

22 0 raciocinio, a dedu9fio e a induy3o sao casas especiais de inferencia. 

23 Na semio!ogi~ temos o conceito de signo imotivado que corresponderia ao simbolo (representa9ao 

por analogia ou conven9ilo) e signo motivado que. segundo o Novo Diciom!rio Aurelio Editora Nova 

F ronteira - 1986 signo motivado Aquele em que a razao pel a qual um significante cOl-responde a lL'll 

sigJ:lificaclo e natural ou causal, a exemplo do que ocorre nos .k:ones e nos indices. 
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imagina<;ao, metaforizavao, contextualiza<;ao e globaliza<;ao, entre outros, inerentes ao 

pensamento diagramatico, num processo interdisciplinar. 

Tais processos interdisciplinares entram em sinergia com o cerebra 

humano, pois so pensamos atraves de signos. Assim, o pensamento e 
conduzido por diversas classes de signos, o pensamento simbolico, 

atraves de palavras e o pensamento visual-anal6gico, por figuras, 

diagramas ou imagens. o signa verbal niio e dominante no 

pensamento, assim como cada tipo de signa serve para trazer a mente 

objetos diferentes, o proprio pensamento se revelo intersemi6tico. 

Dessa forma, o pensamento continuo (inteligivel) e sintetico (sensivel) 

processam-se imbricados. (Price, Golendizner, 1989: 18) 

Estes sistemas, dedicados a extrair e analisar as informa<;oes contidas nos documentos 

multimidia, utilizam modelos semanticos complexos e dedicados. A Base de 

Conhecimentos criada a partir dai pode ser acessada de forma intuitiva - linguagem 

logica nao-procedural - e apresentada de forma sensivel e sintetica. 

SISTEMAS INFORMATICOS - QUADRO COMPARATIVQ24 

Base de Dados convencional Base de Dados .. Ambiente·•~ta Base de ConhecimentoSlti 
(SGBD) 

IU!iliza<;.ao Tratamento de grande volume de Areas nao-convenclonais, (CAD e Sistemas inteligentes para 

I 
dados atfanumericos AE) os dados passam a ser os I tomada de decisao. 

1 objetos e seus relacionamentos. 

Processamento Armazenar, Maniputar, Recuperar,j Ah§m do processamento ExpJoratOrlo, incorporando 
lipico Apresentar (sem ou quase sem 

1 
tradiciona!, mecanismos para 

informag§;o/sign!ficado atraves do 
p6s-processamento) ! deduyao. (mode!o re!acional e 

aniliise orientada a objeto) mecanisme cia inferencia. 

t,;aracteristicas Padron!zados em formate e Atem dos dados-padrao,dados Dados mult!midia, possibiiidade 
dosdados 

comportamento. multlmidia. de representay8o de informag§o, 

significado. 

Contmles Concorr€ncia,integridade, 

I 
Redund8.ncia, consistencia, Agrega aos controles anteriores, a 

operacionais recuperat;ao, seguranya. 
integridade, seguranya, uso recursividade. 

I 
compartilhado, normatizay8:o, 

I independencia J6gica e flsica. 

Organiza~ao 

I 
Dados organizados 

I 
Dados organizados I Es!ruturas misias (hierarquica e 'I 

Hierarqu!camente .. Hierarqufcamente ou em rede. I rede) redes muti:idimensionais, ! 
I I pacotes de dados.(hiper..espa90) I 

Interface Interface proceduraL !nterface nao-procedural. Uti!!za interface grafica e tc6nica. 

Agao: procurer. At;ao: pesqu!sar. Ay§o: navegar. 

Tabela 2 

Atualrnente, a evolu~tao dos sistemas informaticos ocorre tao rapidamente, e o volume e 

velocidade de surgi.'llento de novos conceitos, processes, parametres e paradigmas e tao 

grande, que toma-se inviavel enquadra-los em tabelas. 

Com este resumo pretendemos ter mostrado o ca.minho percorrido, principalrnente em 

termos do conceito do que e dado, e das formas de processamento destes, desde os 

24 Baseado, principalmente em material apresentado na !V Escola Brasileira de lnfonmitica!Bancos de 

Dados pi Aplica<;5es Nii.o-Convencionais e VI Escola de Compnta;:ilo, Campinas, 1988. 

25 Assim denomina_mos aos ambientes de ferramentas de interface e administrayii.o de sistemas, 

integrados em torno de uma ferramenta basica SGBD. (ver !abela l) 

26 Este Sistema utiliza a "mode!agem semiintica", que permite representar conhecimento ou significado. 
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prim6rdios da infOrmatica ate o estabelecimento das Bases de Cow'tecimento. das 

intertaces gnificas e da Internet, ainda na decada passada; ponte de partida deste 

processo vertiginoso desta nova tecnologia_ 

Em comparayao com a 1magem 11 ingenua" que apresenta:mos na Figt.tra l" 

representar os sistemas inform3.ticos, mostramos a seguir algumas tentativas 

representayao da configural(io do ciberespayoT', o ambiente dos atuais sistemas 

informaticos. 

Visualiza~,:ao Esferica 

Produzida como sistema \iizNet para visualizayao das relay5es entre objetos multimidia 

e urn objeto de interesse (OOI) selecionado. Os objetos sao mapeados na supert!cie de 

un1a esfera com os objetos com relac;ao mais intensa colocados perto do 001 :
2 

plano) e os que nao se relacionam com ele sao disposto mais distantes. sendo entao, 

menos visiveis a medida em que contornam para o lado oposto da esfera. Temos uma 

vista em i!olho de peixe\ que enfatiza o objeto de interesse. 

do Ob1eto 

Dlsponivel no site http: i/panda.iss.nus.sg: 8000/kids/fuir/webdocs 

Fairchild, In:stiitute of Systems Science, ~<!tHJn:ll University Singapore 

27 0 cspa~o cibernCtico_ ou cas comtmi,:a,:oes. como uma conmnidade 1..mi'\:ersa1 mas hc::ercJgenc:s. que so 

se realiza na sua efetiYa 



0 gr3J1co que apresentamos na Figura 3" 

estudante da Carnegie iV!ellon 

de um prograrna criado por 

Ches\\rick? cientista do Bell 

Labs - Lucent Technologies. Representa durante um teste ligando 

95.800 redes da base de dados mantida pela Merit Network Inc. As linhas mostram os 

caminhos percorridos de rede para rede, que sao representadas por galhos . 

... ::: . ... 

H E 
Figura 3 - ,A_.. Internet como pacote de dados. 

apresentamos identificar algumas 

4 - \lisualizayao de 
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Hipertexto28 e Hipennidia ao Cyberspace29 

Da conjuw;:ao dos novos sistemas de representa9ao imagetica com os sistemas 

informatizados de obtenyao, armazenamento, processamento e distribui9ao da 

informayao e divulgavao do conhecimento surgem os sistemas denominados Hipemidia. 

Em 1945, Vannevar Bush, enuncia urn dispositivo que denominou Memex, uma especie 

de memoria auxiliar do cientista, uma massa imensa de sons, imagens e textos gravados 

ordenados num complexo emaranbado de relav5es mais "intuitivas". 0 Memex surgiu 

como uma altemativa aos sistemas de indexa<;:ao e organizavao de informa96es usados 

ate entao. Estes sistemas, segundo Bush, eram artificiais pois cada item so podia ser 

classificado sob urn (mico identificador e a ordena9ao era puramente hier:'rrquica (classes, 

sub-classe, etc). 

Com esta proposta, pretendia aproximar estes sistemas dos processos da mente humana, 

utilizando urna classificayao e sele9ao dos itens tambern por associa9ao.( Levy, 1993:28) 

Para viabilizar seu trabalho, Bush teve que desenvolver uma serie de processos paralelos 

para tarefas especificas e necessirrias neste contexto mais complexo como, por exemplo, 

interfaces para integra<yao e processamento de docurnentos multimidia, processos de 

miniaturizayao das informa96es para viabilizar o armazenamento e perifericos para 

acesso interativo e cornunica9ao multimidia. 0 usuirrio tinha acesso as informav5es 

atraves de som e irnagern, e podia recuperar urn docurnento usando o sistema classico de 

indexa<;ao ou, interativamente, estabelecer novos vinculos entre os itens. 

Somente no inicio dos anos sessenta, Theodore Nelson introduziu o termo Hipertexto 

(Levy, 1993 :29) para "exprimir a de escrit!!.t1eitura nao linear em sistema de 

informatica". Sua proposta, "uma irnensa rede acessivel em tempo real contendo todos 

os tesouros literirrios e cientificos do mundo" previa, entre outras, as a.;oes: escrever, 

interconectar, interagir, cornentar e anotar. 

Com a disseminavao dos computadores pessoais criou-se urn impasse: a necessidade de 

se desenvolver urna interface compative! com o usuirrio, pois a intera9ao com o usuirrio e 
elemento importa.nte, para este ou qualquer processo comunica.yao, como a 

computa<;ao em si rnesma. Em resposta a isto, a linguagem codificada usada nos 

ambientes de prograrnavao e sistemas operacionais ( metafora procedural) foi substituida 

por uma linguagem rnais intuitiva, a interface gril.fica. Ao usuirrio e fomecido urn novo 

sistema de signos para representar os novos objetos e situa;;:oes - por exemplo urn 

algoritmo que executa a removao de uma area selecionada de uma irnagem e 
representado por urna tesoura - ou rnesrno processos nao captados por nossa percep;;:ao 

como, por exemp!o, a rea;;:ao que ocorre na estrutura de urn predio pela a9ao do 

conjunto de for;;:as que cornpoern esta estrutura, e que pode ser representado por urn 

escala de cores em fun9ao da intensidade da for9a aplicada. 

28 Conceituamos hiperte:rto como sistema informatizado, nao-linear e interativo. de armazenamentoc 

marripulavilo e apresenta<;iio de dados. Os elementos b:isicos de urn siio os nos, as conexoes e 

as interfaces. A WWW e urn enonne ilipertexto, constirui.ndo de rrilhares de se"'idores de infonnacilo 

eslwcranmdos pelo mundo encadeados Internet. 

29 Ciberespa~, ver nota 28. 
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Surge entao o conceito de Hipermidia, que vincula todas as caracteristicas altamente 

sofisticadas da tecnologia da infonnatica com os meios multimidiaticos e a transmissao 

em rede. Esta combina.;:ao potencializou as caracteristicas comuns a estes meios, mas os 

sistemas hipertexto ou hipermidia desenvolvidos ate hoje nao correspondem ainda il. 

expectativa de a<;ao em tempo real, volume de dados e universalidade propostos por 

Bush e Nelson emMemex e Xanadu. 

Em 1978, foi desenvolvido no Instituto de Tecnologia de Massachussets (MIT), o Aspen 

Movie Map, o primeiro sistema hipermidia. 0 sistema usava duas telas, uma horizontal e 

uma vertical. Na horizontal a imagem do mapa da cidade de Aspen com a indicavi'io de 

onde o visitante estava localizado. Na tela vertical, a imagem videognili.ca do local. Para 

a prodw;ao das imagens foram montadas, em urn veiculo que percorria a cidade, quatro 

cfunaras dispostas de modo a "olhar" para frente, para tras, para a direita e para a 

esquerda. Alguns interiores foram fotografados, permitindo assim a visita a estes 

edificios. 

Com o uso intensive da Internet o enfoque principal se desloca dos aspectos 

universalidade e volume de dados para o aspecto da virtualidade e do tempo real. Surge 

uma situaviio totalmente im§dita: para Pierre Levy30 a Internet nao muda o conceito de 

espa90 e tempo, ela realmente modifica o espavo e tempo porque altera substancialmente 

nossa rela.;:ao com o mundo exterior. Este fil6sofo ve a Internet como uma paisagem 

extensa e variada onde, diferentemente das outras midias, qualquer individuo pode 

contribuir na construgao do ambiente. 

Sistemas denominados hipermidia ou multi.rnidia interativa continuam proliferando, e esta 

tecnologia vern se beneficiando do grande investimento que tern sido feito principalmente 

na area de interface. Observa-se urn grande avan<;o na direvi'io da "realidade virtual"; o 

apelo comercial dos games que utilizam estes recursos tern sido uma alavanca para os 

investimentos na area, provocando uma evoluo;ao sensivel nas interfaces de entrada 

atraves do uso de sensores extremamente sofisticados, e de saida nos processos gnili.cos 

e de modelagem tridimensional. 

Ao que tudo indica, a realiza9iio de toda a potencialidade desta tecnologia ocorrer na 

abordagem de temas complexos como: educaQilo em geral (hist6ria, geografia, ciendas), 

desenvolvimento social e urbano, ecologia, hist6ria da arte e cultura, religiao. Estes 

temas "desenham" nao urn espa9o "real", mas muitos espa.;:os: fisico, geografico, social, 

politico, econ6mico, afetivo, que se interconectam e sobrepoem, sendo entiio, 

extremamente adequados para serem mediados por esta tecnologia. 

Com reiaQiio ao uso de recursos multimidia, as atuais prodw;oes hipermidia sao em sua 

grande maio ria, "colagens inconsistentes que nao efetivam toda a potencialidade desta 

tecnologia. Com relaQao il. "realidade , alguns sistemas independentes - como 

alguns games gravados em CD-ROM- chegam a incorporar algumas caracteristicas 

inovadoras mas os sistemas abertos, com a possibilidade de acesso atraves da Rede 

Mundial de Computadores, esbarram ainda nas limitaQ5es dos equipamentos de 

transmissao e processamento de dados. 

30 Em entrevista no evento Florence-Mediartech em 27/03/98 "Two philosophers debate. Coliective 

lnteligence and connective intelligence: some reflections'• acessivel no site 

http://wv.,-w.georgetown.edu/gralfcctltbase!levy. 
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Com base na explorayao de sistemas disponiveis na rede, observo que alem das 

!imita~;oes tecnicas, uma das maiores barreiras para a elabora<;;ao de projetos de rolego 

( consistentes) em hipermidia e o fato de exigirem equipes interdisciplinares para pesquisa 

e elabora<;;ao do roteiro e para a produ<;:ao multimidia, alem das equipes de projeto, 

programa<;;ao, design e gerenciamento do sistema hipermidia. 

0 prototipo hipermidia proposto neste trabalho utiliza as novas possibilidades de 

abordagem, processamento e visualiza<;:ao da hipermidia na dire<;:ao do desencadeamento 

ou desenvolvimento dos processos da memoria. A aplicayao na area de Reconstru<;:ao da 

Memoria envolve preocupa9oes com aspectos geogriillcos, historicos, socials e culturais, 

num trabalho que envolveu uma equipe interdisciplinar, e se caracteriza por urn alta 

diversidade na tipologia das informa<;:oes, exigindo urn sistema com desenho complexo 

formado por multiplos modulos que se interconectam. 

1.3- HIPERMIDIA \ NOVOS PARADIGMAS 

A elei<;:ao destes paradigmas se da em fun<;:ao da dimensao de analise enfatizada nesta 

pesquisa, a saber, o que de novo ou aparentemente inedito esta tecnica pode trazer ao 

homem - individuo situado no tempo e espac;o - em termos de reconstruc;ao da memoria. 

Esta conceitua<;:ao se baseia principalmente nos trabalhos de Pierre Levy ( 1993) e Julio 

Plaza ( 1991) e estas caracteristicas nao sao estanques. 

1.3.1 -Intuitividade 

Esta caracteristica, foi urn dos primeiros implementos inseridos nos sistemas de base de 

dados, remontando historicamente a 1945, qua11do Vanllevar Bush (ver item 1.1.3) 

publica "As We May Think" onde propoe que se acrescente a estrutura hierarquizada dos 

sistemas uma estrutura paralela - em rede - inspirada no funcionamento da mente 

humana. Esta rede teria tres caracteristicas principa.is: (Levy, 1993:28-29): 

a) urna rede composta de elementos multimidia. 

b) cada elernento, ou no, pode assurnir diferentes "papeis" na estrutura 

dependendo do contexto. 

c) as relac;oes entre os nos seriam mistas, tanto estabe!ecidas em fun9ao de uma 

indexa<;:ao classica como ern fun<;:ao de associa<;:oes contextuais. 

A visao de Bush, de urn usui.rio "tra9ando triihas transversa.is e pessoais no imenso e 

emaranh.ado continente do saber" (Levy, 1993:29) evoluiu, e e hoje uma realidade3 1 

A interface gnifica multimidia - som, texto, diagramas e imagens paradas e animadas -

proporciona recursos metaJ:oricos variados na manipulayao de dados e processes, 

favorecendo a percep((ao intuitiva. Os comandos, substituidos por icones - representa<;ao 

metaf6rica informa<;:ao ou processo - e mesmo a organiza<;:ao das telas, passam a ser 

31 Pierre em entrevista concedid.a em Nf_jl;!o a RAI em ll/97 l'Universality '\\ithout Totality!\ na 

coloca a globaliza<;iio como fator de humaniza<;ilo e nilo de totalita.'ismo na medida em que a 

comunica<;iio global baseada na interatividade, necessariamente, leva em conta a heterogeneidade. 
Acessivel no site http://w~vvv.georgetm:vn.edulgra]Jcctltbase;1evy. 
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percebidos pelo usuario atraves de processos de percep<;ao cognitiva altamente 

eficientes, ligados a intui.;ao. 

Pode-se dizer que a intnitividade e uma caracteristica basica, que permeia todas as 

outras e tern sido, a meu ver, o eixo direcionador, principallinha de evolu<;ao na area das 

NTs. 

1.3.2 - Contextnalidade 

Nos sistemas hipermidia, a narrativa linear e ocidental, com urn Iugar e tempo definidos 

envolvendo rela<;oes de causa-efeito, cronologia, com inicio, meio e fim se contrap5e 

uma narrativa mista. Esta, junta a narrativa linear anterior uma nao-linear, baseada em 

associa<;oes por similaridade, o principio da sincronicidade que domina a logica oriental. 

Estas rela.;oes, similares as estabelecidas pelo pensamento, ligam entre si nao so dados 

ou informa.;5es mas conceitos em associas;oes multidimensionais, fluidas e dinilmicas 

numa continua constru<;ao e reconstru.;ao de sentido. 

0 sistema hipermidia e uma rede semantica que se constroi no contexto. A cada 

mornento dado, urna nova configura.;ao da rede e ativada. Esta contextualiza<;ao e 
altamente favorecida pelo uso da Multimidia que, corn seus recursos variados, fala aos 

varios sentidos da percep<;ao hurnana e ativa a memoria sensorial ou sinestesica (Plaza, 

1991:95) que por sua vez, ativa as rela<;oes entre as diversas modalidades de percepyao, 

sentidos e meios. 

Falando sobre o papel das novas tecnologias principalrnente no que se refere aos 

documentos multimidia, temos o depoimento de Ansaldo Giannarelli32 . 0 aut or discorre 

sobre a rnaior eficiencia do arquivo audiovisual digital, que permite uma consulta mais 

ampla e acessivel ao especialista mas, principalmente, ao publico em geral, que deve ser 

o destinatario principal no acesso a docurnenta<;:ao audiovisual referente a memoria 

coletiva. 0 material audiovisual digital tern a caracteristica unica de permitir a imediata 

individualizas:ao de diferentes informa<;oes contidas no documento. Estas, podern ser 

analisadas e comparadas muito mais facilmente permitindo que aflorem diversas 

configurayoes e favorecendo o estabelecimento de combina<;oes inesperadas e as vezes 

surpreendentes. 

1.3.3 - Interatividade 

Nao desconsiderando os questionamentos sobre quao interativos e a que servem os 

sistemas hipermidia aos quais temos acesso, gostaria de me ater aqui somente a rela<;ao 

em si e nao ao conteudo. A fun<;ao do usuilrio nao e mais ouvir, copiar, ler ou escrever 

mas explorar, executando a<;5es ou simplesmente navegando pelo sistema. A 

exploravao do sistema s6 vai ocorrer se houver interesse, a interatividade vai ser entao o 

resultado de uma atitude de curiosidade que vai ser despertada ou nao pelo conteudo 

e/ou forma; e esta limitada, senao pelas conexoes propostas (os "elos hipermidia"), pelo 

universo de informa<;oes disponiveis. 

32 Presidente da Fondazione Archivio Andiovisivo del movimento operario e democratico. Em entre,ista 

il RAl em Roma, em 12/98, sobre o tema "The Audiovisual Arcbjve of the Workers and Democratic 

Movement". Acessivel no site http:liwv.w.fastnet.ctfpage2/p2 _revues _internet. 



A interatividade em sistemas hipermidia e favorecida pela interface grafica de alta 

resolu<;ao, pela representa<;ao iconica das opera<;oes e comandos, pelo uso de perifericos 

sens6rio-motores como o mouse, caneta eletronica e tela sensivel ao toque e pelos 

recursos de processa1nento ( conexoes, associa.;:oes, recursividade, etc._) 

Iniciaimente, talvez exatamente por apego a 16gica estabelecida, a maioria dos sistemas 

apelava a metafora do livro (onde a interayaO e mediada por indices); OU do "palco" (que 

trazia o ingrediente da tridimensionalidade e mais agilidade na media91io ). Atualmente ja 

se percebe uma certa mudans:a no design dos sistemas hipermidia, e certamente a 

evolus:ao da interface grafica tern sido fundamental nesta defini<;ao. 

Alguns dos aspectos mais atuais na questao da interatividade dizem respeito a rela<;:ao 

entre a interatividade e a profundidade de conteudo e o rigor de exposi<;:ao33 bern como a 
flexibilidade explicita e impiicita34 dos sistemas. 

1.3.4 - Hibridiz:u;iio I ConvertibilidadeJS 

Urn sistema hipermidia e composto de elementos e estruturas de natureza hibrida nos 

diversos niveis de sua arquitetura. Os dados annazenados, ou nos, vao desde textos ate 

sequencias de anima<;ao, passando por imagens, sequencias de video digitalizadas, 

modelos e simula<;oes numericas, sinteses complexas ou mesmo outras redes. Os 

atributos, rela<;oes e opera<;:oes de cada urn destes dados sao diferentes fonnal e 

logicamente, criando uma rede de liga.;oes possiveis altamente complexa. 0 

processamento pode ser feito por aplicativos os mais diversos, com objetivos, 

abordagens e !6gicas radicalmente diferentes. Com as interfaces acontece o mesmo, 

tanto na intera;;ao usuario-maquina como na apresentayao e recep<;:iio das mensagens ou 

infonnao;5es. 

Nos tres niveis de urn sistema hipermidia (armazenamento, processamento e interface) hii 

urna ruptura qualitativa, favorecida principalmente pela fluidez e agilidade do meio 

informatica_ Ao nivei dos dados esta caracteristica se confunde com a tecnica da 

bricolagem, mas considera.'ldo a utiliza.;:ao de elementos multimidiiiticos digitalizados36 

ha uma recodifica.;:ao dos mesmos os paradigmas nova midia. 0 processo 

deixa de ser urna simples colagem ou montagem para ser uma constru.;:ao de sentido, 

gerando urn novo de representa9ao. 

Com rela<;:ao a interface, quando se utiliza a metafora do livro, exclusivamente, com urn 

indice remissivo para mediar a rela;;:ao hornem-maquina, resgatamos a contextualiza<;:ao e 

nao-linearidade inerentes a este tipo de estrutura mas nao a simulac;ao e experimentavao. 

33 Renato Parascandolo, autor dentre outros do programa de televisilo em rede telematica- Media Mente. 

Em entrevista a Ri\1 em Roma, em 11/95 sobre o tema: "The Multil:nidia paradox and the interactive 

fraud" se mostra proocupado de que o exercicio arnplo da interatividade traz em si, uma apologia a 
superficialidade. 

34 Sobre um exemplo de flexibilidade implicita, on tecnica de expansilo por ativa<;iio, ver exemplo do 

sistema Goo Space, desenvolvido pe!o MIT no site: http://vtww.ishl@media.wit.edu 

3S No caso. mistu:ra de linguagens , tecnicas ou midias diversas com a possibilidade de alterniincia entre 

elas. 

36 Representayao de uma informa9B-o em diferentes versOes, cada uma com as caracteristicas fonnais e 

expressivas inL"i:nsecas ao meio 11
empacotad.as'~ rmma versao digital 
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Esta estrutura, ainda que interessante, inibe o dinamismo inerente aos processos de 

generaliza<;ao, atualiza<;ao, e outros "pr6prios" da topologia da rede hiperrnidia com sua 

virtualidade37, velocidade e imediatez. Quando, por exemplo, no quiosque muitimidia de 

urn shopping center observamos a planta de uma area, e temos na tela, simultaneamente 

e em miniatura, urn mapa com a indica<;ao desta area na planta geral, o que se tentou 

fazer foi satisfazer o desejo "natural" de se "abrir a planta" para ver o todo ao mesmo 

tempo em que seve a parte. (Levy, 1993:37-38) Estas sao algumas das "deforma<;:oes" 

provocadas pela adapta<;ao de recursos inerentes a urn meio para urn novo meio, sao 

exercicios de coexistencia necess:l.rios, a meu ver, ate que esta nova tecnologia se 

estabeleya. 

1.3.5 -Imaterialidade- Modelagem I Experimenta~,:ao I Simula~iio 

A grande magica das imagens sinteticas de pre-existirem ao que representam junto com a 

facil visualiza<;ao e "manipulayao" dos modelos, se amplia na possibilidade do sistema 

hiperrnidia de perrnitir a simula.,:ao de sequencias e processes mais ou menos 

complexes. 

A simulayao digital, junto com outras caracteristicas das novas tecnologias da 

informatica (como facil visualiza<;:ao, interface amigavel, agilidade e rapidez de 

processamento) favorece a utiliza<;ao de mecanismos de abordagem nao-tradicionais 

como: imagina<;ao, a bricolagem mental e a experimenta<;ao por tentativas e erros. 

Nos sistemas hiperrnidia cujo tema e o patrimonio historico construido, a simula<;ao 

surge como uma ferramenta muito importante para a experimenta<;:ao. A partir de minas, 

documentos e relatos; constru<;:oes deterioradas ou destruidas podem ser recriadas. Os 

modelos tridimensionais gerados a partir destas informa<;:oes podem ser usados na 

montagem de "passeios virtuais" que simulam o ato de percorrer o ambiente ou "viagens 

no tempo", que sao sequencias de anima<;ao que podem simular processes por que 

passou aquela constru<;:ao. 38 

Com os grandes avan<;:os na area de explora<;:ao virtual de urn modelo tridimensionai39, o 

usuilrio pode percorrer o modelo tridimensional tra.;ando seu cfu-nin.ho. 

combinavao de urn sistema de gerenciamento sofisticado com equipamentos cada vez 

mais rilpidos e eficientes, e interfaces que incentivem a iinaginayao (como os vi sores para 

realidade virtual) abrem infinitas possibilidades para a utiliza;;:ao deste recurso. 

1.3.6- Virtualidade- Hiper-Espa<;:o I Tempo Real 

A virtualidade do espa<;o-tempo hiperrnidia contem todos os outros paradigmas. Uma 

rede hiperrnidia, universo de infonnayao, e urn espayo multidimensional orgfulico e 

heterogeneo - hiper-espa<;:o -, urn espa9o-tempo experiencial e enedimencional. Nesta 

rede, as ligayoes sao explosoes multiplas e, as vezes, conflituosas, lan<;ando ramifica.;oes 

que percorrem os ca..minhos possiveis. Estas exp!osoes quase simu!taneas quebram 

37 Virtual. nao em oposiyiio a real, mas algo que potenciaLmente existe. possivel e imediato. Nilo 

representa10iio e nilo necessariamente com referente. 

38 Ver um exemplo deste tipo de sistema: Patrerns of Reconsrruction at Pompei da Urriversidade de 

Virginia no site: http://v;ww.jefferson.village.virgirria.edu/repor.s.html 

39 Como os browsers VR."'L (Virtual Reality Modeling Language) da Microsoft ou Cosmo Player. 

42 



constantemente os instaveis equilibrios e desenham diversos sentidos instantaneos. 

(Levy, 1993:33) 

Por toda esta complexidade, ve!ocidade e imediatez e que vern se mostrando tao dificil 

representar ou mapear uma rede hipermidia. Por urn fugaz momento, temos uma malha 

de nos conceituais que se organlzam em "camadas" contextuais, sendo que cada no pode 

ainda conter uma rede inteira. Estes nos estabelecem entre si conexoes variadas, e a cada 

instante novos nos podem ser criados e novos contextos estabelecidos, alterando a 

configura<;ao semilntica da rede. Esta reestruturayao ocorre em alta velocidade e 

freqiiencia. Por isto, provavelmente, o usuario so podera ter disponivel a cada instante 

uma imagem parcial e conceitual, uma sintese do universo de informav5es disponiveis. 0 

espa90 hipermidiatico e o espa9o possivel que so se concretiza na interatividade. 

1.4 - ANALISE DE EXEMPLOS 

Apresento a seguir a analise de alguns exemplos de sites na Internet, que disponibilizam 

sistemas hipermidia ligados a memoria. Com esta analise, feita a partir dos paradigmas 

apresentados no item anterior, procuro dar urn passo na direvao de "desvendar" esta 

nova ferramenta e sua "logica". 

1.4.1- MUSEU DA PESSOA- http://www2.uol.com.br.mpessoa/ 

Os trabalhos apresentados neste site foram desenvolvidos junto a entidades publicas, 

empresas ou individuos. Objetiva o resgate da memoria destes sujeitos atraves da 

organizavao de material multimidia sobre sua historia, em urn sistema hlpermidia que 

permita o acesso a este material. 

Sua principal caracteristica e ser urn sistema aberto, que disponibiliza uma constante 

intera~tiio com o usuario, independente da motiva9ao que o levou a acessa-lo. Por toda a 

pagina, a linguagem usada e amistosa e procura criar uma certa intimidade com o 

usuario, alem de incentiva-lo a entrar em contato usando express5es como: "Se voce tern 

foto de ... ou acha que tern algo interessante para nos contar ... " . 

Possui uma interface bastante clara e simples, usando textos e codigos ja estabeleddos, 

e que, apesar de satisfuzer as necessidades basicas do usmirio nll.o me parece favorecer o 

aprofundamento das teses levantadas. A meu ver, falta uma maJor contextualizayao do 

material. As telas com o resumo hlstorico e os depoimentos, bern como o tamanho dos 

textos me parecem adequados. ( o conteudo nao foi analisado ). 

No caso das fotos, a montagem e apresentayao destas como se fosse num album, as 

vezes agrupadas de forma a "apresentar" a fumilia mas sem uma preocupayao com uma 

contextualizavll.o mais significativa me pareceu desinteressante. pequena dimensao 

destas nos casos de albuns maiores, prejudica bastante o recurso (com algumas 

excev5es) tanto no que diz respeito a apresenta((ao quanto a contextualiza~tiio 

Na minha avalia<;:iio, o site do Museu da Pessoa, tende para uma colagem multimJdia. 

Apresenta, no entanto, alguns caracteristicas bastante adequadas como a clareza e 

simplicidade das telas e a caracteristica mais importante que gostaria de ressaltar e a 

preocupayll.o de incentivar (nao so disponibilizar) o contato utilizando recursos va..riados 



e uma "atitude" amigaveL Esta avaliaviio fica prejudicada ao constatar-se o interesse 

comercia! por tras destes "convites": a memoria como objeto de consume. 

1.4.2- MISSOES- http://ncq.unisinos.br 

Neste site de divulga<;ao de urn dos projetos desenvolvidos pelo Nucleo de Cornputa<;iio 

Gnilica da Unisinos, a principal preocupayao parece ser corn o design. A produviio de 

irnagens foi cuidadosa e o layout sofisticado. 0 projeto objetiva a documenta<;ao do 

patrim6nio e resultou na produ<;ao, entre outras representa9oes, de urn modelo 

tridimensional da Redu<;ao de Sao Miguel, no Rio Grande do Sul. 

0 site coloca a disposi;;;ao do usuario imagens geradas a partir do modelo tridimensional; 

apresenta as fontes e o material-base usado para a constru<;iio dos modelos e faz uma 

apresenta<;iio ciclica de algumas sequencias de anima<;iio de alguns percursos. Houve a 

preocupa;;;ao de oferecer ao usuario a possibilidade de "baixar" (fazer o download) das 

imagens e seqilencias de anima<;ao atraves de chamadas que me pareceram bastante 

adequadas. 

No rneu ponto de vista nao houve preocupa<;ao com o usuario nao especializado. A 

interface, talvez pela sofistica~;ao do design, resulta fria e impoe uma certa distancia. 

Para o usuario especializado (como urn arquiteto ou mesmo urn historiador) acredito que 

seja adequada, mas neste caso considero que faltou infonnao;ao textual, talvez 

consequencia da valoriza~;ao da imagem. Considero, no entanto, que a simples visao das 

imagens geradas a partir dos modelos, bern como das anima<;oes, acrescentam 

infonna<;5es significativas para qualquer usuario que chegue ate este ponto da 

navegao;ao. 

1.<:1.3- AMERICAN MEMORY- http://memory.loc.gov/ammemhome.htrnl 

Esta site, de divulga'(aO de documentos sobre a historia americana, e vinculado a 

Biblioteca do Congresso Americana e utiliza recursos sofisticados em tennos de acessos 

e vinculos. 0 ponto mais importante me parece ser a clara defini;;ao da importancia da 

rapidez, eficiencia e simplicidade de apresentao;ao; para urn sistema generico como este. 

Na pagina inicial sao apresentados, com clareza, os diversos modules disponiveis, 

organizados e hierarquizados por cor e pelo tamanbo das fontes (recurso eficiente e 

econ6rnlco ). Observa~se tambem a preocupa<;ao em indexar as infonna<;oes das mais 

variadas formas de modo a faci!itar a consulta. As paginas iniciais de cada urn dos 

modules seguem este mesmo esquema. Desta forma poderemos, por exemplo, encontrar 

urn mesmo mapa (informavi'io) procurando pelo tema mais amplo (por exemplo: 

Historia), ou pelo formate do arquivo de imagem, ou ainda pela data ou localiza<;i'io. 

A procura pode ser feita tambem em fun.;:ao da cataloga.;:ao da propria biblioteca, por 

exemplo: sevao de mapas historicos. E uma interface clara e ate redundante, o que a 

toma adequada ao usuario a que se destina: pessoas de idade, escolaridade e condi<;ao 

social e econowJca diferenciadas. 

Apesar de nao utilizar imagens, houve uma preocupa<;ao especial com a intuitividade na 

utiliza<;ao de fontes diversas e de diversos tamanbos bern como na utiliza;;ao de caixas 

texto com cores. 



Na se<;ao Hist6ria - Mapas, temos urn layout simples mas adequado e apresenta a 

imagem em tamanho razoavel, sendo que esta pode ser expandida. Oferece ainda alguns 

recursos de intera.;:ao com a imagem expandida. Esta interatividade consiste na 

possibilidade de aproxima.;:ao (zoom) da imagern e de vizualizavao, no canto direito, de 

uma imagem de controle da navega9ao. Na minha avaliavao este sistema atende 

perfeitamente as necessidades e caracteristicas das inforrna96es e temas que aborda. 

Pode-se notar, pela organiza9ao e rapidez do sistema, que usa recursos de ultima 

gera<;ao sem abusar de ferramentas de visualiza<;ao sofisticadas mas que nao 

acrescentariam nada ao processo e prejudicariam, por certo, a eficiencia. A op<;i'io de 

utiliza<;ao de urn browser especifico para a interacao com a imagem, demonstra, a meu 

ver, uma preocupa<;ao adequada aos interesses e caracteristicas do universo de usuarios 

que pretende atingir, ou seja, ambientes diferentes dependendo do tipo de inforrnac;:ao 

ou da profundidade da pesquisa. 

1.<:1.4- POMPEIA- http://www.iath.virginia.edu/struct/pompei/pattems 

0 lATH - Instituto de Tecnologia Aplicada a Humanidades - e o VCDH - Centro de 

Hist6ria Digital - pertencem a Universidade de Virginia -USA e desenvolvem diversos 

projetos de aplicac;ao das Novas Tecnologias Digitais a temas da area de Humanidades. 

Vamos analisar primeiramente o site de divulgac;:ao do projeto: Padroes de Reconstruc;ao 

de Pompeia, desenvolvido junto ao lATH. 

Uma observa<;ao rapida ja nos mostra a despreocupagao em adequar o design ao tema. A 

destina;;:ao da grande area na parte inferior da tela para notas de rodape nos passa a 

impressao de uma trabalho escrito (forrnato do !ivro ), caracteristica que se mantem ao 

Iongo da navega<;ao. Nao notamos, tambem, preocupa<;:ao com a disponibilizac;:ao de 

vinculos intemos ou extemos. A pagina e urn elemento isolado da rede com uma entrada 

e uma saida. 

0 ponto forte deste site esta na ampla utilizagao de imagens digitais. Tanto geradas a 

partir da modelagem tridimensional quanto fotos digitalizadas das ruinas e da maquete da 

edificaviio em estudo, em museu. se complementam e se refurem 

favorecendo relacoes de comparaviio e complementacao interessantes. 

As fotos das ruinas foram trabalhadas para que ressaltassem as inforrna96es que 

carregavam, urn recurso extremamente eficiente e de forte apelo a intui<;:ao. Mas 

provavelmente por ser urn trabalho muito especifico e aparentemente destinado a urn 

publico espedalizado, nao houve preocupa<;:ao contextualizar as inforrnac;:oes, ou 

mesmo de utilizar uma nomenclatura menos tecn.ica e mais significativa para as figuras. 

Como urn trabalho de divulga'(ao cientifica, me parece adequado, mas acredito que a 

divulga;;ao de urn traba!ho com caracteristicas graficas exige que se dedique maior 

aten;;:ao ao A adequayao das areas tela as dimensoes das imagens e uma 

preocupa<;:ao essenciai, do contnirio teremos, como neste caso, imagens truncadas e de 

dificil visualizavao o que desvaloriza o material visual e prejudica de forma defin.itiva a 

apresenta<;:ao. 

vucu c,, dois aspectos negativos, a meu ver, sao a despreocupa~;ao com os e a 

falta de intera~;ao com o usuario. 



1.4.5- 0 VALE DAS SOMBRAS- http://jefferson.vilage.virginia.edu/vshadow2/ 

Vamos analisar agora o site de divulga((ao do projeto "0 Vale das Sombras - Duas 

Comunidades na Guerra Civil Americana" - desenvolvido junto ao Centro de Historia 

Digital da Univ. de Virginia (VCDH). 

Este sistema foi eiaborado para atender uma faixa de usuarios mais arnpla do que o 

anterior, o que podemos notar desde a pagina inicial, que ja mostra preocupa9ao com a 

utilizavao de montagens de imagens como uma forma de intensificar seus significados. 

Nao foi possivel identificar clararnente o objetivo desta preocupayao, se didatico ou 

comercial. Tanto as imagens montadas como a propria nomenclatura utilizada para 

denominar os modulos demonstrarn a preocupayao de despertar o interesse do usuario 

pelo apelo emocional ou afetivo. 

Observarnos tarnbem preocupa<;:oes com o design, o layout da tela e a disponibilizavao 

de vincuios internos e externos na maioria das paginas. 

0 tema do projeto e a utilizavao de sistemas GIS de informavao geografica por satelite e 

de computa<;:ao grafica na produ<;:ao de mapas a partir de fontes documentais antigas; e a 

utiliza<;:ao de sistemas orientados a objeto40 para a indicia<;ao e qualifica.;:ao dos dados. 0 

sistema informa somente sobre a area em estudo, sendo que o tema - a Guerra Civil 

Americana - foi pouco investigado em seus aspectos hist6rico e social. Os textos e 

imagens disponiveis para informar o tema, sao poucos e nao muito interessantes. 

0 sistema oferece dois modulos graficos. Urn e uma sintese visual do evento-tema 

apresentado atraves de 4 imagens geradas a partir do modelo tridimensional do vale e de 

urn pequeno texto. 0 modelo e as imagens de alta qualidade reproduzindo uma situa<;:ao 

de guerra na area das duas comunidades, sao especialmente motivadores a despertar o 

interesse do usuario em aprofundar o tema, mas o sistema nao oferece a partir dai 

nenhum recurso de navegaviio neste modulo. 

0 outro modulo, e extremamente tecnico. Temos uma descri<;:ao precisa, sintetica, linear 

e descontextualizada, de todo o processo de produ<;ao dos mapas e dos recursos 

Neste projeto, temos o caso de urn imagetico extremamente rico e que 

permitiria a multiplica<;:ao de Iiga.;:oes e re!a<;:oes mas que foi uti!izado como fim e nao 

como meio de despertar no usuario interesse por aprofundar na pesquisa. A produvao 

das imagens e primorosa mas o layout deixa a desejar, principalmente na exposivao 

tecnica, onde ocorre o problema de inadequa<;ao da dimensao das imagens que, por se 

apresentarem truncadas, perdem urn pouco o seu impacto. 

1.5- ANALISE COMPARATIVA 

A seguir, apresento uma analise comparativa proVIsona, das caracteristicas dos 

diferentes recursos de comunica<;ao uti!izados para divulga9iio dos resultados do 

trabalho desenvoivido pela equipe Bairros do Centro de Memoria da 

Unicamp, a saber: exposi<;ao fotografica e video, realizados pelo grupo interdlisciplinru 

40 Ver Tabelas l e 2, Item 1.2, Sistemas lnformaticos-Evolm;ao, neste Capitulo. 
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Projeto Bairros; e prototipo do Sistema Interativo Hipermidia - Cidade e Memoria, 

desenvo!vido pe!a autora. 

Observamos que, nos tres casos, a produ<;ao se desenvolveu em basicamente tres etapas. 

elabonu;iio do roteiro 

Partindo da analise detalhada do universo documental disponivel e com base na 

perspectiva teorica do projeto foi realizado urn roteiro. 

2. sele~iio e produ~ao de material complementar 

Com base no roteiro, foi feita uma sele<;ao do material disponivel e na medida da 

necessidade foi feita nova coleta de dados, fotos ou informa<;oes; processamento 

do material existente ou, como no caso do video, produ<;ao das seqiiencias 

videogrificas. 

3. realiment:u;ao 

Posteriormente foram feitas adequa<;oes de modo a conformar o roteiro ao 

material disponivel ou vice-versa. 

No caso do video, temos uma produ9ao elaborada, onde houve a preocupa<;:ao de 

apresentar os narradores em seu proprio ambiente e condi9ao. A narra<;:ao, gravada em 

video, adquire urn forte apelo emocional, pois e possivel captar ricas nuances (de voz e 

gesto) do discurso. Como resultado, temos urn trabalho fechado, com combina<;:oes, 

agrupamentos e seqiiencias rigidamente estabelecidos. As conexoes entre o material 

videogrifico (imagens e depoimentos) e os temas foram feitas pelos pesquisadores. 

No caso da exposi((ao fotografica, as conexoes entre as fotos e os temas foram tambem 

previamente estabelecidas ( combina<;:oes e agrupamentos) mas esta forma de 

apresenta<;:ao permite alguma flexibilidade na sequencia e ritmo, pois o visita..11te pode 

alterar a ordem de visita<;:ao, demorar-se mais em urn tema ou ate ignorar totalmente 

outro tema, foto ou texto. Neste caso, existe a possibilidade de se estabelecer uma 

re!a<;:ao imprevista como material apresentado, despertando significayoes insuspeitas. 

A produ9ao do prototipo hipermidia obedece a mesma dinfunica descrita acima com a 

introdu<;:ao de tres variaveis que considero fundamentais: 

1- E nm sistema ab•ert<~. 
0 universo documental nao precisa ser limitado ao coletado ou para a 

pesquisa, pois existe a possibilidade de se estabelecer extemos, ampliando 

sobremaneira as informao;:oes disponiveis. Para alguns tipos de dados esta 

possibilidade cria alguns problemas de compatibilidade, podendo gerar, no 

minimo, uma descaracteriza<;:ao do sistema. Por exemplo, no caso das imagens 

podem surgir problemas tecnicos ligados a padroes, e no caso dos dados, de urn 

modo geral, podem surgir discrepancias ta11.to formais quanto de conteudo. 

No prot6tipo, temos ainda a possibilidade de amp!ia<;:iio das informav5es 

disponiveis, atraves da i.11diciavao p6s-uso. Este recurso nao aumenta a 

quantidade de Lnforma<;:iio como o anterior mas traz flexibilidade aos arranjos e 

combinav5es. 

Exposi~io simnltllnea varios "r,,,,,;,.,,.n 
Uma mesma informa9iio pode ter vanos indices e consequentemente pode 

conectar com diferentes informa<;:oes dependendo do n6 ativado mas, 

principalmente, pode simulta'leamente ao os diferentes 
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agrupamentos aos quais esta inforrna<yao pertence. Neste caso, o sistema 

hipermidia e enriquecedor na medida em que disponibiliza, simultaneamente, mais 

inforrna<yoes e, principaimente, temas (agrupamento de informa<yoes) ou "visoes". 

Este recurso e extremamente eficiente na superas:ao de algumas das limita<;oes 

observadas na exposi<;ao fotognifica e no video, principalmente no que diz 

respeito ao arranjo e combina<yao da inforrnas:ao, oferecendo "visoes" inesperadas 

( dificilmente previstas em sua totalidade pelo produtor do sistema) e as vezes 

inusitadas. 

3- Amplia~iio qualitativa do 1.miverso documental. 

0 meio digital oferece ainda a possibilidade unica da visualiza<;ao simultanea do 

material originfuio de diferentes midias numa norrnaliza<;iio-uniformiza<;iio que 

produz alguns questionamentos ineditos para area da comunicayao41 . Na 

produs:ao deste prototipo procuramos levar em conta esta variavel - a ignorancia 

quanto aos mecanismos de recepyao da informayao multimidia - nos processos 

interativos que propomos. 

Na produviio da exposiviio fotografica e do video, forarn utilizados recursos de 

recorte ( trechos de textos, recortes de imagens) e montagem (legendas, titulos) 

de modo a adequar o material coletado tanto ao layout quanto ao conteudo dos 

arranjos previstos no roteiro. Este procedimento, sem duvida, arnplia o universo 

documental quantitativa e qualitativamente. 

Na produyao de urn sistema hipermidia, utilizamos destes mesmos recursos com 

a vantagem do alto grau de flexibilidade oferecido pela tecnologia digital. No 

prototipo que produzimos, utilizarnos amplamente os recursos da computayao 

grafica para fazer esta adequayao, incorporando ao universo documental 

coletado, farto material imagetico. 

1.6- CONCLUSAO 

Os paradigmas dos sistemas hipermidia aqui apresentados, a saber, intuitividade, 

contextualidade, interatividade, rjbridiza<;iio/convertibilidade, imaterialidade e 

virtualidade; podem ser charnados "novos" em contraposiviio aos "velhos" paradigmas 

da escrita. Na realidade, em sua maioria, so resgatarn antigos recursos ou caracteristicas 

da tecnologia da oralidade, ou alguns, de tecnologias mais atuais como os da fotografia, 

do jornal, da revista, do cinema e do video. 

Apesar disto, a analise de alguns exemplos permite concluir que o hipertexto nao e s6 

uma cole<;:iio de micro-textos, e urn sistema move! de rela<;oes de sentido, urn meta-texto 

de geometria variavei. A tecnologia da hipermidia permite escrever urn texto altamente 

mccm . .v v e com alto grau de interatividade e convertibilidade, com diferentes niveis de 

contextualiza<;:iio e possibilidades de experimentayao interativa mas, principalmente, 

todos desenham urn espa<;:o-tempo novo, virtual, possivel de ser expiorado em tempo 

real. 

41 Ver item l.l. Imagem Digitai- Caracteristicas no Capitulo !.Novas Tecnologias. 
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Seu nao e, necessariamente, esc!arecer ou apresentar verdades, mas compartilhar 

contextos, comunicar experiencias, instantaneos, sinteses possiveis. 

interface gra.fica, junto com a utilizagao de recursos multimidia estruturados em rede, 

favorece uma abordagem intuitiva que enriquece a comunicayao e que e, a meu ver, a 

qualidade essencial e onipresente deste tipo de sistema. A contextualidade nos pennite 

"ver" as diferentes "verdades" possiveis. A interatividade provoca a diluigao das 

oposigoes criador-receptor, sujeito-objeto e meio-condi<;iio. A hibridizagao e a 

convertibilidade, ao nivel do armazenamento dos dados resgatam a bricolagem, e ao 

nivel do processamento ( ao utilizar modelos conceitualmente diferentes) aproxima-se 

dos processos da mente humana. A imaterialidade do meio pennite urn mergulho no 

imagimirio, onde modelagem, experimentagiio e simulagiio sao mediados por conceitos 

numa 16gica ainda niio estabelecida. A virtualidade do meio e a sintese de todas estas 

caracteristicas. 



Capitulo 2 

Memoria 
0 Homem, enquanto mortal, composto par Agua e 

carrega em si o Esquecimento e a lembram;a. E, esquecer, 

necessita re-memorar. A Terra, enquanto diJ conftgurar;:iio aos 

entes, corresponde metajoricamente, ao Dia - luz d£l presem;a -

e a Memoria - enquanto participar;:iio e retenr;:ao do que e 
visivel. A Agua, enquanto o indiferenciado, corresponde 

a Notte e ao Esquecimento, as trevas. 

Beaini, (1989:25) 

me,di1ia ontol6gica cosmos. 
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0 conceito de memoria e complexo e seu estudo abarca diversas areas do conhecimento 

hurnano, da fisiologia a psicologia, passando pela sociologia. Norrnalmente e confundido 

com recordav1io, lembranva, reminiscilncia. Ern sentido arnplo e a reten<;ao de 

aprendizagem, se confundindo corn habito. E consenso, atualmente, que refere-se a uma 

serie de rnanifestavoes diversas como: fixa((1io, evoca91io, retenv1io, reconhecimento e 

esquecimento e tanto a fisiologia quanto a psicologia tern concentrado sua atenvao para 

a base neural de processos cognitivos como percep91io e memoria 

Pierre Levy (1993:76) em seu livro As Tecnologias da Inteligencia, analisa a memoria a 

partir de suas rela<;5es com a linguagem e a tecnica. Pierre Nora (1984) e Jacques Le 

Goff (1990) referem-se as variadas representa<;5es da memoria individual e coletiva 

( oficial ou nao) como fundamentals para a constru<;ao da historia. A tese classica de 

Cassirer (1973), segundo a qual nao convivemos diretarnente com as coisas mas com as 

representa<;oes destas, tern seu paralelo na memoria onde trabalharnos com sinteses 

obtidas a partir da experiencia. 

Em resumo, podemos dizer que os fenomenos da memoria surgem como resultado de 

dois principios basicos: a lembran9a das imagens (representa<;5es) eo recurso a sistemas 

dinfunicos de organiza91io. De urn !ado temos dois processos que se completam, o de 

constru<;ao da representa((ao e o processo de recupera<;ao da inforrnavao. De outro !ado 

temos a representavao em si que podemos considerar como urn signo denotando a 

sintese da experiencia do individuo, em ultima instiincia, sua cultura. Estudos na area de 

Lingilistica (Ferreira, 1994-1995: 116) desenharn a cultura como "urn feixe de sistemas 

semioticos" (linguagem), forrnalizados historicarnente.. " concluindo que " ... somente 

aquila que foi traduzido num sistema de signos pode vir a ser patrimonio memoria." 

Para Benjamin, a memoria nao e urn instrumento para a explora<;ao do passado mas sim 

o rneio (Benj<U-nin, 1987:239) daquilo que vivemos, urn palco onde se encontrarn 

soterrados, num mesmo Iugar, em coexistencia, diversos estagios biograficos do eu 

(Bolle, 1994 318). 

Atraves da pesquisa, desenvolvida pelo grupo de pesquisadores do Projeto Bairros, 

o metoda biografico da Historia foi possivel resgatar os aspectos 

historico-sociologicos dos espa9os estudados atraves dos relatos dos moradores dos 

balrros. Atraves da re-construviio que o sujeito faz de sua memoria, nos depoimentos, 

relatos e entrevistas1 podemos captar o desenvolvimento cronologico do fenomeno em 

estudo, inserido no contexto mals arnplo da sociedade. Olga von Simson, considera que 

este metoda " ... possui urn carater dinfunico pois perrnite resgatar os processes socials 

que derarn origem aos fenomenos estudados possibilitando tarnbem urn 

acompanha.mento, pelos relatos dos inforrnantes, dos avanvos e retrocessos de tals 

processos; apresenta alnda urn carater dialetico ao obrigar o pesquisador que o utiliza a 

urn constante confronto entre a teoria, as no<;oes que ele ja possui a respeito do objeto 

da pesquisa e a pratica social concreta apresentada pelo inforrnante" (Simson,91:53). 

1 Para conhecer a metodologia empregada na pesquisa ver Relat6rio Final - Projeto Persisti!ncias e 

Afudam;as do Viver Urbano em dois Bairf"OS de Campinas - Cambui e VIla Industrial. Centro de 

Memoria - Uuicamp 08/1999 e tamrem os trabalhos de SIMSON, Olga R. de Moraes von, na 

Bib!iografia. 
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Temos entao a memoria, como espa90 de construvao do conhecimento, recriando "urn 

todo a partir de urn fragmento vivido" (Rocha et aL,l999) e nao so o todo individual, 

mas no sentido coletivo, de toda a sociedade. 

2.1 - LUGAR DA MEMORIA 

Os lugares da memoria pertencem a dais dominios, este o seu 

encanto, mas tambem sua complexidade: simples e ambiguos, 

naturais e artificiais, imediatamente oferecidos a experiencia mais 

sensivel e, ao mesmo tempo, revelando uma elaborar,;iio bastante 

abstrata. 

Eles silo lugares, de Jato, nos tres sentidos da palavra, material, 

simb6lico e funcional, mas simultaneamente, em graus variados. 

Mesmo um Iugar de aparencia puramente material como um arquivo, 

niio e Iugar de memoria a niio ser que a imaginar,;iio o invista de uma 

aura simb6lica. Mesmo um Iugar puramente funcional, como um 

manual, um testamento, uma associar,;iio de ex--combatentes, niio 

entram na categoria a niio ser que sejam objeto de um ritual. Mesmo 

um minuto de silencio, que parece o exemplo extrema de uma 

significar,;iio simb6lica, e ao mesmo tempo como um recorte material 

de uma unidade temporal e serve, periodicamente, a um chamamento 

concentrado da lembranr,;a. Os tres aspectos coexistem sempre. (. . .) 

(Nora, 1984:xxxiv) 

- 0 Surgimento das Cidades 

(A hist6ria do hom em e a hist6ria do espa~o ocupado/construldo) 

As marcas que o homem deixa na natureza sao registros simb6licos caracteristicos da 

especie. A relayao do homem primitivo com o ambiente natural foi, inicialmente de 

temor e depois de dominavao e vern assumindo, ao Iongo do tempo, diferentes fonnas. 

Mas mesmo em sociedades em diferentes fases de desenvolvimento, as intera9oes 

sociedade x espa.;o, se caracterizam por permanentes, irltem;as e intimas. 

No havia a relaviio e transit6ria do homem que coletava o seu alimento - urn 

traballio que agregava valor ao produto mas nao ao espago. Para se defender me!hor dos 

fenomenos naturals o homem se agrupa em tribos nomades, vivendo em comunidade e 

abrigado em cavernas organiza-se socialmente e, aprendendo a plantar e a criar animais, 

come9a a alterar a palsagem. A partir da necessidade de controlar as foryas da natureza 

para seu beneficio descobre a irriga<;ao, notavel inven<;ao tecnologica da qual decorreram 

inumeras outras que exigira.'l1. nao so uma adequayao do meio a estas fungoes como 

introduziram a necessidade de fica.r, que desemboca na megalopole atual com toda sua 

complexidade. A arquitetura que surgiu entao, se configurava, ao contrilrio da de hoje, a 

partir da comunidade; utna linguagem criada pelo proprio grupo, numa perfeita 

realizavao de sua significavao. (Silva, 1985: 167) 

Com a produyao agricola crescente surgem as primeiras fonnas de comercio e a 

preocupa<;:ao de adequar os abrigos, que passararn a ser construidos segundo cntertos 

locacionais e baseados na experimenta9ao (Wilheim, 1976: 16). A organiza.;ao social se 
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sofistica e, consequentemente, a orgamzayilo espacial vincula-se a regras 

con1portamento e circulayao 

a revolucao o fenOmeno da urbanizac;ao instala-se de±lnitivamente~ a 

sofisticayao das relayOes comerciais explodem em n1etrOpoles gigantescas, gerando a 

dicotomia cidade x campo. A dos anos 70, no Brasil como na maioria dos paises 

em desenvolvimento, nota-se uma alterayao significativa na tend@ncia evolutiva dos 

aglomerados resultando em propostas de reorganizayao espacial, a maioria incipiente e 

nenhuma delas conclusiva ou definitiva. E a epoca das grandes transfonna9-6es impostas 

a mortOlogia urbana. 

E consenso entre os estudiosos da geografia humana que a forma, devido as suas 

caracteristicas de durab1lidade, inercia e adaptabilidade, desempenha urn papel especial 

entre as poss1veis categorias de ancilise do espayo. Para VIilton Santos, as constrwyiSes, as 

planta<;oes, os carninhos, sao a "objetifica;:ao con creta de uma sociedade e de seus 

termos de existencia. ;, e "as transformayOes da socledade sao limitadas e dirigidas pel as 

formas pre-existentes" ( 1992 55) 

l\lo espa<;o ambiental urbano, as relacoes entre as forcas sociais e produtivas - conteudo 

- e a tOrma estao intensamente imbricadas e sao extremamente complexas, alem de 

mutaveis como explica J\1ilton Santos (1992:2J 8). l\ dimensao temporal ou hist6r1ca e 
fi d 1 - 1 < - t ,. .. :rn amenta1 para a compreensao ao espayo, mas num quaaro tao comptexo, 

periodizayao se funda em criterios arbitniri.os. A tecnica e sem d1.ivida um 

deterrrrinante e a sua evoluyao um par&metro bastante para 

periodiza<;ao e compreensao da transforma<;ao espacial, principalmente nos paises em 

desenvolvimento, segundo Milton Santos (1992 23). 

"io desenvolvimento de trabaiho, tomamos o espaco ambientai urbana em suas 

agenciamento~ desenho, arquitetura e representayOes: documentos, iconografia, relatos e 

nos dedicamos a extrair dai as inscri96es deixadas pela tecnica e elas pr6prias como 

inscriyOes tecnicas ... -'\ partir deste material estabelecemos alguns dos parametres mais 

para a oettrn9ao 

2.L2-

A germinayao da cidade de se del a partir da abertura, entre 1 . 721 e 1. 

~'Caminho dos Goyasesl! em direyao ao sertao de Goi3s e :Vlato Grosso pelos paulistas 

Pianalto Piratininga_ estrada, refletindo as limitayOes 

pr6-existentes (topografia~ bacms hidrognificas e vegetayao) e a tecnologia 

pouso 

A meio cawinho entre 

cmuhecido pelo nome 

passavam em direyao das 

zonas 
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agregavarn-se 

fig ado 

py;trn'flr:" C0/110 ''"!u!m, OCOTII[)illli'IalldO 0 rftrno Self 

nascenre:;:, ao andar e 

descanso dos animai5;. !' \.D•lllton:co 

Pe1as evidencias encontradas e an3Jise cornparath,..a de mapas e documentos, pode-se 

concluir que a evolw;ao da cidade - que esta locatizada numa regiao sem grandes 

acidentes geogr3.ficos - foi orientada, principalmente~ per futores econOrricos e pelas 

modificayOes na paisagem, num processo dimimico de realirnentayao_ Com o declinio da 

rninerayao, por volta de 1760, se inicia a cultura da cana, com o refluxo de paulistas que 

tinham ido para as ::Vfinas Gerais. Segundo recenseamento, em 1767~ o BaiiTo do :.-'late 

Grosso, dentro da jurisdiyao de Jundiai, sem o Bairro da Rocinha (Vinhedo ), possuia 3 8 

fogos, 185 habitantes dos quais 113 eram maiores de 10 anos. l\/luitos dos habitantes 

eram parentes, quase todos brancos, 1ocalizados em torno des 3 Carnpinhos ou 

Ribeirao Pinheiros ate o Rio Jaguari. 

A 27 de rrlaio de 1774, uma prov1sao. do \'iorgado de _\.,lateus, da norma para a 

forrnatura da referida povoa<;:a.o 

nOrdeno que esta seja formada ern quadra.'§ de 60 a 80 ·varas (80 m) 

cada uma e dai para cima e que as mas se;am de 60 paimos (13,20 

m) de !argura, mandandofonnar as prin1eiras casas nos dngulos das 

quadras de modo que jlquem os para dentro a entestar uns 

com us outros." 

5 ~ Localiza<;ao 



Apesar 

en1 

relevo suave, o subsolo cc::re<Z"rl 

pontos formando uma 

len yO is fre3xicos superficiais que a±1oram 

c6rregos articulados a 

nascentes, imp6e certas caractedsticas ao 0 rrUcleo urbane original 

Praya Bento Quirino) ocupa uma entre as bacias cOrregos do Tanquinho e do 

Barbosa. 

Como podemos verna figura 5, o desenho a partir do trayado da estrada e 

da rede de drenagem mas que, com a criayao da Freguesia~ que determinou a delimitayao 

do Rocio ( quadrado com 1650m de e estabeleceu as normas que determinavam o 

trayado reticulado das quadras, surge um novo desenho que se encaxxa no precano 

agenciamento pre-existente (ini1uenciado pela estrada). A organizayao do espayo e, a 

partir de entao, fortemente marcada pelo ambiente central sitio original, o Largo da 

:\latriz \'
7 

elha com a igreja de Sta. Casa da Camara e Cadeia, Pelourir±o e pra~a 

(atuais prayas Bento Quir-irro e l\__nt6nio Pompeu) 

no fim do seculo observamos no trayado de algumas ruas a ideia de 

racionalidade como podemos ver na 6 

do seculo com 

POUSOS {Sta. Cruz 0 C3:M:Pir:a 

BENTO 

fl,1ATR!Z VELHA 

~lAHUl NOVA 1Ll1:>.dr?!' 

fGRE-Jfo, DO ri1J::X":P~.:u 

CASA DA Cfi..f);1APJ\ E CAD£! A 

fOCOS DE DESENVOLV!MENTO POSTERIOR 

Nova" o Largo esta se 

a constru<yao da cape!a dedicada a 

se situam as 

nascentes ou 

Pra9a 



segunda metade do seculo XIX, a localizat;ao da ferrovia ao Iongo do esprgao das 

bacias dos rios Atibaia e Capivari - apesar do local da esta<;ao se encontrar um pouco 

do mic!eo original - foi fator determinante no processo de crescimento da 

cidade. 
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Figura 7 - Bacias dos Rios Atibaia e Capivari e a posi<;ao da estrada de ferro 

com relayao ao nUcleo original e a \lila Industrial. 

Este novo vetor de ocupa<;:ao, e como o anterior (a estrada dos goyases), logico e 

racional, explicavel pela tecnologia da epoca. Uma consequencia importante deste novo 

elemento foi o surgimento da Viia Industrial, com caracteristicas bem diferenciadas do 

nUcleo original, urn bairro popular. a estrada de ferro funcionando con1o uma 

barreira entre a e o Centro e a bacia do c6rrego Piyarrao, com suas boyorocas2 uma 

barreira para o crescimento da cidade naquela direyao, (ver Figura a Vila se manteve 

isolada do nucleo original ate a primeira metade do seculo &X. 

No final do seculo XIX, com a epidemia de febre amarela, houve urn desaceleramento no 

que s6 veio a se recuperar no inicjo seculo com a 

industrializayao_ Uma tendencia generalizada era a localizayao dos bairros industrials em 

areas contiguas ao micleo primitive de povoamento e ao longo do eixc ferrovi<nio. Com 

a implantayao novas indUstrias, atraindo a populayao, surge a necessidade de se 

ho;rrM e o interesse econOmico mercado mlmJlJlarlo, 

se e inconsequencia, delineando uma ocupayao 

se considerarmos os fatores ambientais segu.idos dos sociais como primordiais para a 

ocupayao do 0 crescimento desordenado e espraiado, provoca problemas de 
deslocamento e lAfTopcJ~ 
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preocupaviio com o fluxo de veiculos, prevendo a implantavil:o de estrutura viinia radial e 

perimetrals de contorno alem do tratamento do centro historico com o alargamento de 

avenidas centrals e o prolongamento e construvil:o de novas avenidas. 

A da decada de 70 Campinas se consolida como polo industrial, tecnologico e 

cultural, sendo hoje polo de uma regiao metropolitana formada por 22 cidades e 

2.000.000 de habitantes. A cidade se divide em muitas, social e economicamente. A 

verticaliza<;:ao acentuada do nucleo central e adjacencias bern como a verticaliza<;:il:o mais 

moderada dos redutos da classe media, delimita se nao espacial mas socialmente, uma 

cidade com boa qualidade de vida apesar da crescente violencia. Ja a regiao Sudoeste da 

cidade, corn dois grandes eixos de penetrayao (avenida das Amoreiras e Joao Boyd 

Duniop) e que abriga cerca de 50% da popula<;:il:o urbana e composta rnajoritariamente 

de migrantes e nao dispoe de infra-estrutura basica que assegure qualidade de vida 

semelhante a do resta.'l.te da popula<;:ao. 0 acelerado crescimento habitacional e urbano 

irnpos alnda mudan9as no sistema viano e a abertura de novos espa<;os de uso coletivo. 

E interessante observar, no entanto, que em Campinas como em outras cidades, neste 

processo exacerbado de ocupa<;ao e substitui<;ao ocorrem algumas persistencias como a 

nao verticalizayao de algum reduto ern absoluto contraste corn os espa<;os contiguos a 
ele, ou a preserva<;ao de deterrninadas formas de ocupa<;ao como as vilas que surgem 

para atender grupos bern definidos como e o caso das Vilas Manoel Freire e Manoel 

Dias, na Vila Industrial. 

0 espa<;o e uma das instil.ncias da sociedade, como as instilncias economica e cultural

ideol6gica corn as quais forma urn todo inseparavel. Mas, o espa<;o e tarnbern urn 

elemento particularmente interessante para se avaliar significados pois tern uma liga<;:il:o 

espontil.nea com a emo<;ao. A percep<;ao do espa<;o apresenta uma diferem;:a significativa 

com relao;ao as outras formas de percep<;ao e esta estreitarnente vinculada a profundas 

emoy5es e isto fica bern claro quando tratarnos de limites espaciais mais proximos do 

homem. Para Bachelard, (1974:359) " ... a casa abriga o devaneio ... Ao devaneio 

pertencem os valores marcarn o hornern em profb.ndidade." Num processo dialetico, 

a casa e em realidade e ern virtualidade, o homern sensibiliza o seu abrigo atraves 

do pensamento e do sonho, da memoria e imaginayao. Walter Benjanlin o espa9o 

construido e como urn relicario e, citando Andre de Benton, diz: "A rua, rugosidade, o 

unico campo de experiencia legitime. "(Benjamin, 1987: 198) 

Trata-se jw>tGJ'!Ie.nte de descobrir, espaqo da cidade 

superficial, o espac;o da ou aaqu.ela 

m<?mon'a hrist"6r.ica com a pc•dem(;s manter pactos secretos. eleger 

becos, passagens sem saidas, ruas de miio como elementos 

dissonantes, heterogeneos, de um que sem 

direr;iio definida- o (Matos, 1991:154) 

escopo deste trabalho o termo Ingar' e definido como o espa<;:o da representa91io 

(Ferrara, 1986), a sede do espa<;:o e do forma, fun91io e significado. Concordando 

3 Nao existe consenso com relaQao a es!a termino!ogia. Para Milton Santos, Iugar e o ponto geognillco e 
o espa<;o e que contem o social. 



com Cassirrer, (1975) Ingar e uma combinar;ao localizada de varii!Veis sociais, pontual 

no tempo e no espa9o, datada e portanto, variavel em valor e papel, no decorrer da 

historia. Urn fato singular detenninado pelo espa9o e pelo tempo, pela dimensiio 

topognillca e pela sua forma, pois e a sede das vivencias, dos acasos, contem a memoria. 

Para Yu-Fu Tuan (1980: 165) "0 Iugar existe ern escalas diferentes. Em urn extremo, 

uma poltrona preferida e urn Iugar; em outro extremo, toda a terra." Neste enfoque, 

pode-se considerar a cidade, ou espa9o ambiental urbano, como urn espa9o multiplo e 

complexo, Ingar potencialmente apto a "abrigar a memoria". 

A cidade tem o privilegio de ser o Iugar onde a usuaria inscreve a 

hist6ria do urbana e preserva a memoria do seu repert6ria coletiva. 

Na cidade, a relar;ao hist6rica se da com o presente, nao com o 

passada e este carater detennina a complexidade do rela~;ao entre 

hist6ria e usa urbana. Esta complexidade Jaz com que a relar;iio 

hist6rica niio se esgote na simples preservar;iio dos monumentos 

hist6ricos, vista que, esse recurso, transjorma a cidade em Iugar 

congelado, assimilado por referencias pitorescas. (Ferrara, 1986: 122) 

Ha algo mais no cotidiano do espa9o ambiental urbane do que o simples fruir no sentido 

fisico ou mesmo funcional, ha o sonho, o devaneio que leva o homem a projetar no 

ambiente as transforma9oes, deixando suas marcas na paisagem. Com o crescimento 

acelerado e a crescente especializayiio e individualiza9iio do individuo na sociedade, a 

cidade deixou de ser urn suporte da memoria espontanea, passando uma sensa9iio de 

descren9a com rela9iio ao futuro e de vazio com rela;;;ao ao passado. 

Na cultura oriental onde o ideal social esta no equilibria, na harmonia e nao no 

desenvolvimento como na cultura ocidental, o Iugar e nao a materialidade carregam 

significado. Esta postura anula qualquer sentido da historia como experiencia acumulada, 

fisicamente impressa na materialidade, passive! de ser exposta em museus ou preservada 

de per si - evidencias tangiveis do passado. Uma comunidade realmente enraizada pode 

ter santuarios e monumentos, mas e improvavel que tenha museus e sociedades para 

preservar o passado, a conscientiza\)ao da importancia do Iugar deve vir pelo 

reconhecimento da fonna e do significado, niio pelo resgate objeto e simples 

mas da experiencia gravada nele. 

Concluindo, temos a cidade como uma representayiio, como urn texto que pode servir a 
constru\)ao ou a reconstru<;ao da memoria, nao como uma realidade, mas como elemento 

material carregado de sentido, que pode ajudar a reconstruir a identidade de cada urn e 

da comunidade. 

2.2 - DA MEMORIA DO LUGAR 

deusa Memoria (Mnemosine ), ordenadora do Caos (Beaini, 1989: 15), tern como 

atributo reter o essencial e aponta ao Homem o caminho do re-pensar acionado pela 

recorda((ao. Desde a Grecia antiga, a memoria e apresentada como sintese e ligada a 
materialidade, separada da historia. 
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lembranr:;a e do esquecimento, inconsciente de suas deformar:;oes 

sucessivas, vulnenivel a todas utilizar:;oes e manipular:;oes, suscetivel 

de longas latencias e de siibitas revitalizar:;oes. A historia e 
reconstrur;iio sempre problematica e incompleta daquilo que ja ni'io e 
mais. A memoria e urn jen6meno sempre atual, ligando o vivido com o 

etemo presente; a historia, e uma representar;iio do passado. Porque 

ela e afetiva e magica, a memoria se acomoda apenas nos detalhes 

que a confortam; ela se nutre de lembranr;as vagas, telescopicas, 

globais ou jlutuantes, particulares ou simbolicas, sensivel a toda 

transferencia, filtro, censura ou projer;iio. A historia, porque 

operar:;iio intelectual e laicizante, exige a analise e 0 discurso critico. 

(...) A memoria se enraiza no concreto, no espar;o, no gesto, na 

imagem e no objeto. A historia se prende apenas a continuidade 

temporal, as evolur;oes e relar:;oes das coisas. (Nora,1984:xix) 

0 fenomeno da memoria, vern recebendo vilrias c!assificav5es e tipologias ao Iongo do 

tempo, mas vern preservando na maioria das vezes estes dois principios basicos: sintese 

ou representa<;:ao essencial e materialidade, desde a mitologia grega passando pelo 

cristianismo ate a agonia da "arte da memoria" na Renascen<;a (Le Goff, 1990:xx). Ainda 

no seculo XVIII, o conceito de memoria passa por uma revitalizavi'io com o advento da 

imprensa e suas conseqiiencias (bibliotecas, enciclopedias) e depois, no sec. XIX, uma 

revitalizavi'io na ordem dos sentimentos (refon;:ado pelo surgimento da fotografia) com 

os monumentos comemorativos. Coexistem~ atualmente, classifica((oes e tipologias 

propostas pela psicana!ise (memoria consciente e inconsciente ou voluntirria e 

involuntirria), pela sociologia (memoria e coletiva), pelos novos 

questiona1nentos da biologia (memoria biologica), da neurologia (memoria de curto e 

Iongo prazo) e das novas tecnologias (memoria eletronica). 

Jerusa Ferreira em seu texto Cultura e Memoria (Ferreira,l994-1995:116) esbo<;a 

algumas considerav5es sobre a tese de Iuri Lotman que define Cultura como Memoria da 

Coletividade e a transformat;ao da vida em textos ( cronicas, romances, narrativas) nao 

como uma interpretavi'io da realidade, mas como uma introduvao, mais ou menos 

eficiente, ou adequada, de eventos na memoria coletiva. A tra11sformaQao da experiencia 

em texto cultural, e aqui incluo todas as representa96es ( orais, literitrias, artisticas, 

tecnicas) sao os proprios siguos da exist en cia e nao urna interpreta<;ao destes, sao a 

"capta9i'io do mundo". E importante ter em coma que, neste sentido, este texto contribui 

tanto para a memoria quanto para o esquecimento. A exclusao de urn texto da reserva da 

memoria coletiva, corresponde a criavi'io de novos textos culturais, numa dinilmica 

criadora. 0 silencio ou a ausencia, deixam rastros, temos entao, o esquecimento, como 

elemento de memoria. 

- Os Mecanismos da Memoria 

A imagem mental, tomada como representavao experiencial, depois de elaborada 

(processada) se toma informayao. Neste sentido, nao temos em nos, guardado, o nosso 

passado. memoria humana nao e Uffi equipamento de "armazenamento e recuperayaO 

de informayoes";(Levy, 1993:78) mas sim urn processo de reconstruviio a partir de 

indices fomecidos pelo contexto socio-culturaL 



As irnagens rnentais, ou imagens da memoria, sao simbolicas e presas a urna cadeia de 

significac;oes (ligadas ao devaneio ), os indices gravados na rnaterialidade nos permit em 

despertar para estas significac;oes. Os dispositivos tecnicos sao considerados meios 

capazes de arnpliar o alcance da memoria involuntirria ou de Iongo prazo, tanto 

individual como coletiva. 

Se chamamos de aura as imagens que, sediadas na 'memoire 

involuntaire', tendem a se agrupar em tomo de um objeto de 

percepc;ao, entao esta aura em torno do objeto corresponde a propria 

experiencia que se cristaliza em um objeto de uso sob a forma de 

exercicio. Os dispositivos .... , ampliaram o alcance da 'memoire 

involuntaire'; .... possibilitam jixar um acontecimento a qualquer 

momenta em som e imagem, e se transformam assim em uma 

importante conquista para a sociedade, na qual o exercicio se atrofia. 

(Benjamin, 1994 13 7) 

Resumidarnente podernos descrever o mecanismo da memoria da seguinte forma: a cada 

novo dado ou informa9ao recebida, construimos uma representa<;ao mental que se 

mantern em estado ativo por certo tempo e nesta situa<;ao pode ser facilmente acessada, 

mas se esta representac;ao - proposi9ao ou imagem - permanecer inativa por algum 

tempo torna-se necessaria recorrer a deterrninadas estrategias para ter acesso a elas. 

Temos dois processos imbricados: o da codifica<yao - a maneira como a representa<yao foi 

construida na mente - e o de recupera;;:ao - caminho de associa;;:oes possiveis que !eve a 

esta representa;;:ao. A eficiencia do acesso vai depender diretamente das associa;;;oes 

possiveis e o numero de associa<;oes esta diretarnente ligado ao processo de codifica;;:ao. 

A codificayao ou constru<;ao da representa;;:ao e urn processo extremarnente complexo e 

seu estudo ainda inconclusivo. Aparentemente esta codifica;;:ao e altarnente esquematica 

e a reconstru<;ao do passado como urn todo e fundarnentalmente contextual e fortemente 

contingencial. No processo de codifica;;:ao ou elabora;;:ao, quanto mais conexoes se fizer 

a informayao-alvo e quanto mais complexas forem estas conexoes, rnais filcH sera acessil

!a. Estas conexoes podem ser entre elementos ou entre informa;;:oes e representa<;oes 

anteriormente construidas e podern se basear em rela;;:oes variadas como causa-efeito, 

oposi<;:ao-semelhanqa, mas e consenso que a emo;;:ao e o fator que mais agrega 

significados. Representai(oes codificadas na sua presew;:a sao mais facilmente 

recuperadas. A recupera;;:ao da informa<;ao ou de sua representa<;ao vai depender da 

forma como foi construida. Alem da emo<;:ao, tarnbem urn processo Iongo de pesquisa ou 

urn processo ativo e interessado de interpreta9ao ou a utiliza<;ao de recursos sonoros e 

imageticos, tendern a intensificar as conexoes, aurnentando provavelmente a 

possibi!idade de recupera<;:ao de informa9oes. 

Talvez esteja ai, na eficiencia, a razao da persistencia das tecnicas de comunicar;:ao 

ligadas a oralidade (mitos, rituais) nos tempos da escrita e dos meios de comunica.;:ao 

eletronicos. Esta persistencia e constatada nao so no uso da mas pelo uso de 

estrategias de codifica<;:ao de informa<;oes que remontarn as das sociedades orais. 
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Relaciono a seguir, numa classifica<;ao adaptada a partir da leitura de Pierre Levy (1993) 

e Cassirer (1973), os mecanismos da memoria de (ou a) Iongo prazo4 que identifico 

como significativos para este trabalho: 

1. Organiza-se numa rede associativa. Cada no desta rede tern urn conteudo 

informacional diferente. As liga<;:oes entre estes nos, ou seja, as associa.;oes entre os 

diferentes nos e variada em termos de intensidade e quantidade. 

2. 0 conteudo informacional de cada no nao e armazenado de forma bruta, o no 

nao e o seu conteudo mas sim uma representao;:ao mental do rnesmo, uma significao;:ao. 

3. A recuperao;:ao da inforrnao;:ao de urn no se da pela ativa<;:ao deste, que e 

alcano;ada atraves da propagao;:ao desta ativa<;ao a partir de fatos atuais, ate alcan<;:ar o no 

procurado. A ativa;;;ao dos nos e seletiva, e urn processo controlado que envolve a 

atem;io consdente. 

0 quadro que podemos desvendar a partir destas caracteristicas remete, a meu ver, a 
estrutura de urn sistema hipermidia. Talvez a metafora deste processo neurologico 

identificado como Memoria a Longo Prazo seja adequada para o tipo de processo que 

pretendo desencadear com a explorac;ao deste prototipo, a reconstru<;:ao da memoria. 

2.3 - NOVAS TECNOLOGIAS X MEMORIA 

As rela;;;oes que podemos estabelecer entre as novas tecnologias e os processes da 

memoria, apresentados ate aqui, sao a instancia objetiva da analise que proponho. 

Com o surgimento da escrita, o hornem se ve frente a uma nova rela<;ao com o tempo e o 

espac;o. Ao eliminar a necessidade de media<;ao humana no processo de comunica<;ao, a 
escrita descontextualiza a mensagem que passa a necessitar de interpreta<;ao. 

A partir de entiio, a memoria separa-se dD sujeito ou da comunidade 

tomada como um todo. 0 saber esta lti, disponivel, estacada, 

consultavel, compartivel. Este tipo de memoria objetiva, marta, 

impessoal, favorece uma preocupar;iio que, decerto, niio e totalmente 

nova. mas a agora tornar os es;?e,:iatis;tas 

com uma acuidade pe,:Uii'ar: a de uma verdade independente dos 

a comunicam. (Levy, 1993:95) 

0 texto da enfase a cronologia, a linearidade - uma palavra apos a outra, nos permite 

perceber o passado de forma clara, acabada e morta, nao como uma mensagem que nos 

chega atraves de conexoes contemporaneas e contingenciais. 

informatica nao so inscreve uma nova rela<;ao espa<;o-tempo - volumosas e atualizadas 

bases de dados - mas a absorve em tempo real. A cada momenta, urn novo auto-gerado 

devir, sem vestigios ( diferentemente da oralidade) mas estran.hamente agi!, fruto de 

simula<;5es, programas e do fluxo inesgotavel dos dados digitais. (LeV'j, 1993 95) Os 

sistemas inforrnaticos nao sao feitos para conservar o saber, mas para evoluir como nos 

processes cognitivos humanos, sao sistemas abertos que evoluem a partir de urn m1cieo 

de conhecimento. 0 conhecimento operacional informatica so existe em tempo real, o 

4 Esta classifica<;il.o tem bases neurologicas e se refere tanto aos processos dc codifica9ii:o quanto de 

acesso a memOria. Em termos gerais, a diferen.ya fundamental esta no de consolida93.o 11
• 
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conhecimento e a condensa<;ao no presente da operaQao em andamento. Num processo 

de realimenta<;ao constante, o conhecimento adquirido atraves dos meios informaticos, 

como o saber humano e extremamente mutante, versatil, veloz e adaptavel. E neste 

processo veloz de adaptavao, a verdade critica e objetiva deixa de ser a norma para o 

conhecimento. Ao contrario da teoria, que e alem de perene, estavel e imica, o "saber 

informatico" e operacional e provisorio. 

A confluencia dos paradigmas das novas tecnologias com os processes da memoria, 

parecem bern claros. Ao contrario do texto (teoria), urn modelo digital (simulavao) nao e 

lido ou interpretado, mas explorado de forma interativa. Urn sistema hipertexto se 

aproxima mais de uma narrativa do tipo mitol6gica do que de uma reda9ao classica, 

coerente, linear e estatica. Os nos que o compoem - multimidia e conceituais - dispostos 

numa estrutura reticular - descontinua e diferenciada - e as associa<;oes possiveis -

contextuais e contingenciais - compoem urn todo que se assemelha ao nosso sistema de 

percepyaO e memoria. 

Considerando a prote9ao do patrimonio ambiental como uma consequencia natural da 

conscientizayao da importancia da harmonia entre o homem e o Iugar; e que urn sistema 

hipermidia, por potencializar processes da percep<;:ao e memoria, pode favorecer esta 

conscientiza.;ao, acreditamos que esta proposta pode abrir novas perspectivas no campo 

da politica de preserva<;:ao. 

2.4- DO PATRIM:ONIO HISTORICO-CULTURAL5 - Brasil, politica e pnitica 

cria;;:ao do SPPHAN" - Servi<;o Proteyao ao Patrimonio Hist6rico e Artistico 

Nacional- em 1937 como objetivo de "Organizar a prote;;:ao do patrimonio hist6rico e 

artistico nacional", atraves de Decreto-Lei, regulamentava: 

Art .1° Constitui o patrim6nio hist6rico e artistico nacional o 

conjunto dos bens m6veis e im6veis existentes no pais e cuja 

conservac;ao seja de interesse pitblico, quer por vinculac;iio a jatos 

memoraveis d.a seu excepcional 

arqueol6gico ou etnognifico, bibliografico ou artistico. 

Na decada de 60, OS questionamentos a nivel mundial quanto as formas de prote<;:ao e 

preserva<;:ao se referiam principalmente a monumento e restaurac;ao mas tambem a 
importancia do ambiente como urn todo e dos usos e significados simbolicos, como 

vemos nestas transcriyoes da Carta de Veneza6, 

0 1I Congresso lnternacionai de Arquitetura e de Tixnicos em 

monumentos hist6ricos, realizado em Veneza de 25 a 31 de maio de 

1964, aprovou o seguinte: 

5 a ol'9ilo peia adjetivar;iio bisUirico-cnlrural e ama referenda a patrimonio em um momento historico e 

patrimonio de uma memoria. Cf. LEMOS, Carlos A C.,l987,p.l e Ante Projeto de criacilo do SPAN

Senico de Pa!rimonio Artistico Nacional - , proposta de Mario de Andrade, de 1936, que definia 3 

grandes categorias para as obras de ane: Arqneci6gico e Emografico, Historico, Belas Artes e Artes 

Aplicadas in PatrimOnio Cultural - Recomendm;Oes, acordos e corrvenc;Oes -lJN--:ESC0-1JlA e 

Patrim6nio Cultural- Tratados e Recomendar;oes Interamericanas- UNI.i\0 PANAI\fER.lC&'IA-OEA 
6 Carta de Veneza in Patrim6nio Cuitural - Recomendar;oes, acordos e convenr;oes- UNESCO-UIA e 

Patrimonio Cultural- Tratados e Recomendar;oes Imeramericanas- UNIAO PANAI\fER.lCANA-OEA. 
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A n01;:ao de monumento compreende niio s6 a crim;:iio arquitet6nica 

isolada, mas tambem a moldura em que ela e inserida. 0 monumento 

e inseparavel do meio onde se encontra situado e, bem assim, da 

hist6ria da qual e testemunho. Reconhece-se, consequentemente, um 

valor monumental tanto aos grandes conjuntos arquitet6nicos, quanta 

as obras modestas que adquiriram, no decorrer do tempo, 

significar;iio e humana. 
(. .. ) 

A restaurar;iio e uma operar;Cio que deve ter caniter excepcional. Ela 

visa a conservar e a revelar o valor estetico e hist6rico do 

monumento. Apoia-se no respeito a substiincia da coisa antiga ou 

sabre documentos autenticos e deveni deter-se onde comer;a a 

conjetura. A/em disso, todo trabalho complementar, verificado 

indispensavel, deveni se destacar da composir;iio arquitet6nica e 

levara a marca de nosso tempo. 
(. .. ) 

0 patrim6nio tangivel -documento testemunhal na conjormar;Cio de 

memoria dos povos -e o testemunho hist6rico acumulado e 

sedimentado dos modos de vida do homem e niio s6 daquele que o 

concebeu mas tambem dos que viveram atraves dos tempos e !he 

conferiram novas usos e significados simb6licos. 

Este docurnento foi de fundamental irnportancia na rnedida ern que forneceu alguns 

pararnetros que, a partir dai, foram uti!izados na argumenta91io em defesa de uma politica 

de preservayao rnais atuante e realista, nas grandes cidades. Urn dos principais pontos 

incorporados a politica de preserva91i0 foi a contextuaJiza<;ao, respeito tanto a 

construtiva no que tern de palpavel quanto ao processo dial6gico de transformayao. 

Desta forma, o conceito de preserva<;:ao come9a urn pouco a se afastar da ideia de 

museu para se aproximar da ideia de memoria. 

Com a industrializa9ao e o consequente crescimento das ddades, a pratica da Prote91io e 

Preserva<;:ao do Patrimonio, principalmente arquitetonico, no pais, sofreu urna grande 

pressao por parte dos interesses capitaiistas, empresarios ligados ao 

mercado irnobiliario _ A politica de preserva<;ao nao dava subsidios para sustentar uma 

defesa atua;;:ao do orgao frente aos fortes argumentos economicos. 

A partir dos anos 70 (Lemos, 1987:45) a politica de Prote9ao ao Patrirnonio Hist6rico~ 

Cultural no Brasil ganha abrangencia e importancia maiores quando assume como objeto 

de prote<;ao nao so o patrimonio construido, mas o ambiente como urn todo - Patrirnonio 

Ambiental Urbano. Atualmente, urn dos principais pontos que esta sendo questionado7 e 

a necessidade se criar uma consciencia de preserva;;:ao do patrirnonio hist6rico

cultural, baseado nao mais tao somente em considera9oes "historicas" ou "a.rtisticas" ou 

"esteticas", mas tambern usando criterios mais proximos do homem a ser conscientizado, 

elementos da memoria individual e coletiva, frutos da vivencia do homem no ambiente. 

7 Confirmando a importiincia do assumo pa.ra a Politica de Preserva<;ao do Patrimonio Hist6rico-Cultural 

e Ambiental, atualmente no Brasil veja o Documento Final do Congresso Jnternacional Patrim6nio 

Hist6rico e Cidadania- 0 Direito a 1Hem6ria. realizado em Sao Paulo em Agosto\1991 e publicado 

Re-vista do Nacional, DPH/Sec. Mun. da Cultura, Sao Paulo, !991. 
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No Arquiamerica8 , esta tendencia foi confirmada com a reVJsao do conceito de 

patrimonio da arquitetura englobando: meio ambiente, estruturas urbanas e as diversas 

territorialidades ( espa<;:o natural e construido e as rela<;ao do homem com seu habitat). 

Mas os profissionais da area foram mais Ionge, abordando a questao da temporalidade e 

a necessidade de se fortalecer a cidadania, com a conscientizayiio da comunidade sobre 

seus direitos em rela~tiio aos bens preservados. Neste congresso, a preocupa~tiio com a 

adequa91io das politicas de preserva9ao a realidade da cidade hoje, aparecem em 

declara<;oes de profissionais atuando na Europa9 e no apelo do semi6logo Teixeira 

Coelho fez urn apelo ao "valor da impermanencia". De forma semelhante ao que ocorre 

com os mecanismos da memoria, permanece do patrimonio do passado, aquilo que, pelo 

seu uso e funcionalidade continuou sendo utilizado. 0 que perde a utilidade, perde o 

sentido, fica obsolete e desaparece, dai advem a possibilidade de permanencia do que 

possui significado no tempo presentelo 

Numa avalia.;:ao do fil6sofo Jose de Anchieta Correa, a preocupa<;iio com a popula<;ao 

no contexto do processo de preserva9iio indica para o caminho da conscientiza~ao 

atraves do res gate do tradicional nao " ... como residuo do passado, mas sim como 

conjunto de pniticas materialmente presentes." 

Neste sentido, e bern claro o posicionamento dos profissionais brasileirosll quanto a 
necessidade de se adotar uma nova postura frente ao patrimonio. Como avalia Edgar 

Salvadori de Decca (1991: 129) referindo a obra Les lieux de memoire (Nora, 1984): 

... Numa certa medida, com a acelerar;:ao desmesurada da hist6ria no 

seculo 20, o cida.diio contempordneo val se dando conta de uma 

ruptura definitiva com o passado e o tradicional sentimento de 

continuidade entre o passado e o presente vai se tonurndo cada dia 

mais residual. Enfim, os suportes sociais da memoria coletiva, que 

sempre joram os elementos principais de criar;ao da sentimento de 

continuidade e de preservar;ao das sociedades pre-industrials, joram 

sendo paulatinamente destruidos e hoje o cida.diio se sente cada vez 

em seus sentimentos coletivos com ao 

Hoje, numa epoca onde a coletiva 

se<1UI~Stl'aala pela irreversibilidade do tempo resta descobrir 

os lugares onde esta se preservou espontaneamente, 

em gestos, posturas, habitos e na "sabedoria de nossos silencios'~ 

A de preserva91io s6 vai ter um sentido social e resistir, na medida em se 

encaminhar para a re-constru<;iio da experiencia vivida. A partir do resgate da memoria, 

as solw;oes de ProteQao e Preserva<;iio vao surgir como uma continuidade atemporal, 

harmonia dinfunica. 0 Patrimonio preservado deve ser reconhecido e nao reeditado, e 

8 !2 Congresso Pan-Americana do Patrimonio da Arquitetura, realizado em Ouro Preto, MG, 9-92. Ver 

lb. ARQUL4..LHERJCA, Especia/istas adotam conceito mais amp/ode patrim6nio, in Re,ista Projeto, Siio 

Paulo. 09-92, pp XX-XX 

90 arquiteto Pere Serra y A..mengual, !igado a recupera<;ilo do centro historico de Barcelona afinnou: "0 
a.."'ltigo e u..ma circ-unstancia, nao urn valor. S6 e valioso o que tem hist6ria, arte e cultura. 11 In 

Arquiamertca ... op.cit. 

iO Notas de orienta9iio. Prof. Olga von Simson. 

l 1ver Documento Final do Congresso Internacional Patrim6nio ... op. cit. 
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reconhecido em sua signilicayiio, nao so em sua forma; do contnirio, nao haven\ forya 

poHtica que consiga preservar sua autonomia e continuidade. 

Atualrnente observa-se, principalrnente nos centros e bairros nobres das grandes cidades, 

uma tendencia a constru<;ao ou preserva<;ao de edificios-cenilrio, numa dramatiza<;ao das 

rela<;oes sociais estabelecidas no espa9o (Fortuna,l997). Numa nipida avalla<;ao, recolho 

urn exemplo desta espetaculariza<;ao na cidade de Campinas, que e a reurbaniza<;ao12 da 

Torre do Castelo. Com base em dados historicos, aparentemente consistentes, foi feita 

uma intervenyao resgatando elementos e caracteristicas de determinada epoca. Houve 

uma valorizavil:o da edificavil:o em si atraves de uma ambientavil:o que mais parece urn 

palco. 0 resultado e, no minirno, desconectado do entomo atual, estabelecendo uma 

descontinuidade espa9o-temporal, urn "nao Iugar"-

0 enfoque desta dissertavil:o aponta para a busca do sentido, no processo de 

estranhamento/reconhecimento como apresentado por Benjamin; para a possibilidade do 

sujeito estabelecer relavoes identiti!rias satisfatorias, mesrno que provisorias, corn a 

cidade do seu cotidiano ( nao a cidade monumental ou a cidade espetaculo ), de modo a 

superar a angilstia provocada pela velocidade, transitoriedade, instabilidade e 

deslocalizavil:o das novas relavoes sociais inclusive aquelas estabelecidas pelas novas 

tecnologias. 

Na ultima decada, ternos referencias a urn processo de "hiperinfiavao" de historia, de 

"revalorizavao do patrirnonio, ou de "culto a rnemoria"(Lacarrieu, 1999). Neste aspecto, 

houve urn certo deslocamento da fon;a que desencadeia o processo de preservavao do 

patrirnonio, das institui;;oes oficiais gmpos sociais nao especializados, geralmente 

locais. De urn modo geral observa-se uma tendencia a desenquadrar o passado e a urna 

recodificavao da tradi;;ao na rnodemidade (Fortuna,l997). Monica Lacarrieu 

(Lacarrieu,l999) afirrna que "A atribuivao de valor... e parte inevitavel do processo de 

constituivil:o do patrimonio, outorgando-lhe o necessario grau de eficacia sirnbolica para 

que seja legitimado". A autora finaliza apontando para o problema de se abandonar a 

rigidez e a linearidade dos enquadramentos baseados na historia oficial por outros corn 

bases intmrnentais nao necessariamente Hgados a historia e muitas vezes controversos e 

sem conexao entre coloc&"'ldo em jogo, " ... o senti do de urna memoria crivel, legitima 

e de urna identidade local propria a cada gmpo sociaL." 

Gostaria de concluir, percorrendo nao o caminho da infla91io de hJstoria, mas o cmnir!ho 

da busca de novos sentidos ao patrirnonio e a memoria. Esperarnos que a decisao quanto 

a destinavao e as formas de atua91io -o que e como preservar-, surjam a partir da 

comunidade em integra9ao corn os rnecanismos oficiais. A soluvil:o pode se apresentar 

confusa, local, mas corn certeza nao sera menos adequada ou !egitima que a oficial, 

mesmo que provis6ria. 

2.4,1 - Fragmentos Re-Constru~ao 

Encontrarnos ern Walter Benjaminl3, referencial teorico que contempla as preocupa96es 

sobre como resgatar a memoria a partir dos fragmentos materiais deixados. 

' 2 0 termo adequado seria interven<;iio. 0 carater desta interven(:ilo. se polilico, hist6rico ou de interesse 

sociaL 6 que vai definir a que ou quem serve este ato pUblico. 

13 ver das obras consultadas na Bit>!iografia. 
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Benjamin nos permite vislumbrar uma nova forma, fontes ou suportes para a memoria: 

0 cronista que narra os acontecimentos, sem distinguir entre os 

grandes e os pequenos, leva em conta a verdade de que nada do que 

um dia aconteceu pode ser considerado perdido para a hist6ria. 

(Benjamin, 1987:223) 

As fotos, a iconografia, os documentos, os relatos, sao considerados documentos 

confiaveis, e fidedignos, desde que criticamente analisados e contextualizados. Como 

propoe Pierre Nora,(1984) a ruptura da hierarquia entre as modalidades de registro 

( oficial e informal) nos fomece urn quadro mais complexo, quase ilegivel, mas por certo 

mais proximo dos acontecimentos, mais coerente com a complexidade dos processes 

historicos. 

Apoiada no embasamento teorico oferecido pela equipe interdisciplinar do Centro de 

Memoria, procurei nao impor limita9oes as fontes e tipologia dos documentos. 0 

Universo documental do presente trabalho abrange dados das esferas publica e privada, 

da historia oficial e informal, documentos escritos e orais, fotos, iconografia e mapas; 

alem do material que foi produzido pela equipe a partir da aniilise dos dados coletados 

Ainda em Benjamin, (1985) encontramos a proposta de uma nova postura frente a 
dicotomia passado X presente, quando diz que 0 passadO nao e uma Verdade a iluminar 0 

presente e que o presente sim, ilumina o passado. Olgirria Matos em seu texto Memoria 

e Historia em Walter Benjamin analisa assirn esta postura: 

Existe uma relac;ao com o passado que e a do identificac;iio ou do 

repetic;ao e existe uma relac;iio com o passado que e a do construc;iio. 

Para Benjamin o passado nao permanece como gostariamos que 

permanecesse, como dele so nos resta-rn fragmentos que nos vem aos 

pedoc;os, recebemos uma tradir;ao como herant;a mas uma herant;a 

sem testamento, nao sabemos o que jazer de/a, niio existe um controle 

do tempo o o presente em 

toda sua inteligibilidode o passado. diz ser possivel 

reingresscrnnos numa para de 

outra ma-aeira, porque 0 passado e um 'continuum' passado, 

presente, futuro. 0 passado nao e um devir abstrato no tempo, 0 

passado sao fragmentos, do passado s6 nos resta um de 

tiio.tos'. (Matos, 1991:152) 

Neste sentido, e interessante analisar a experiencia dos pesquisadores que o 

Metodo Biografico da Hist6ria Oral, e que exemplifies bern o papel do presente na 

reconstrw;ao da memoria. Na avalia~ao final do Pmjeto Bairmsl4, Olga von Simson 

discute a forte influencia que a atual configura~ao dos dois bairros analisados, tanto em 

termos de popula9ao quanto em termos de organiza9ao espacial, exerce no processo de 

14 ver Reiat6rio Final - Projeto Persistencias e }vfudaw;:as do Vzver Urbano em dois Bairros de 

Campinas - Cambui e vlia Industrial. Centro de Memoria - Unicamp 08il999 e tambem, Sllv!SON, 

Olga R. de Moraesvon, 1998 pp.l303-1314. 



re-constru.;:ao do passado. Uma configura.;:ao atual desfavonivel pode invibializar a 

reconstitui.;:ao da historia cotidiana do bairro, como foi constatado no Bairro Cambui. 

0 espa<;o construido e, geralmente, a materialidade do poder, e a marca que a classe 

dominante imprime ou deixa acontecer. Mas este espa9o e tambem suporte onde, no 

cotidiano, o cidadao imprime sua marca, seja pelo uso, seja pela transforrnayao mesma. 

A analogia do passado a urn "monte de tijolos", nos remete diretamente a cidade 

modema onde, ao percorrermos uma rna cheia de predios, nos deparamos com uma 

construyao em minas, presen<;a as vezes incomoda a indicar uma diferen9a, a mexer com 

nossa sensibilidade, como urn Jembran9a. Esta imagem15 truncada vai possibilitar "reabrir 

o passado", como urn leque. 

Como o espa<;o construido, as fotos, desenhos, videos, jomais e revistas - representa96es 

deste espa<;o - tambem contam e escrevem a historia ao mesmo tempo. Sao testemunhas 

materiais, "minas" que se amontoam de forma as vezes incoerente, contraditoria e 

confusa e que, se "vasculhadas" com aten9ao mas sem ansiedade, no simples exercicio 

do buscar, podem resgatar o "eu", a memoria, ao mesmo tempo sujeito e palco deste 

processo. 

Remetendo a esta constata9ao, no prot6tipo que apresentamos, o primeiro contato do 

usufuio com o sistema se da a partir da configuravao atual do espa90 a ser pesquisado. 0 

usufuio e convidado a explorar a cidade nao a partir de sua evolu<;ao mas a partir da 

atualidade, da sua materialidade hoje e das representa<;oes desta materialidade hoje 

( deterioradas ou nao ). Os resquicios materiais de uma edifica9ao, por exemplo, devem 

servir tanto para inforrnar o passado - data de constm9ao, cronologia das reforrnas e 

altera<;oes, hist6rico das ocupa;;oes, etc - como para explicar o presente - caracteristicas 

atuais (fisica e funcional), implicayoes economicas e politicas da preserva9ao. No caso de 

uma edifica9ao ja destmida, por exemplo, o usu<i.io podera "descobri-la" a partir das 

referencias que porventura hajam no entomo ou atraves de representayoes desta (fotos, 

relatos dos moradores). 

As metodologias tradicionais da hist6ria nao tern sido capazes de conter as tensoes da 

narrativa da social. Tempo e espa9o parecem incapazes de ocupar o mesmo 

espa9o narrativo linear, " ... o historiador tern que prender a respirayao enquanto olha em 

ou ignorar as mudan9as sociais enquanto ava..r19a no tempo.", ironiza Edward 

Ayers16 Os eventos reais sao mais complexos, tern mais come<;:os e fins, nao mostra111 a 

coen'lncia, integridade, completeza e conclusividade de uma idealiza~tao de vida, nao 

cabem nos forrnatos tradicionais de narrativa. Acredito que o ambiente da hiperrnidia, o 

hiper-espa!(o, traduza melhor toda a dinilmica, interatividade e sutileza da "vida real" 17 

15 Representa<;:i!o mental que pode formar-se mesmo quando o objeto, pessoa, Iugar ou area a que se 

refere nao faz palte da infonna<;:i!o sensorial atual. 
16 Historiador, pesquisador da Universidade de Virginia desenvolvendo pesquisa em Hist6ria Digital. 
17 Em oposi<;:i!o a ll1llil idealizaviio toorica que filtra ou oompartimenta determinado evento social em 

uma ou algumas de suas disciplinas, de modo a viabilizar seu estudo utilizando as metodo!ogias 
tradicionais. 
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Capitulo 3 

Constru~ao N arrativa 

Hipermidia 

Ha uma rivalidade hist6rica entre as diversas jormas da 

comunicar;iio. Na substituir;iio da antiga forma narrativa 

pela informat;iio. e informar;iio pela sensar;ao rejlete-se 

a crescente atrofia da experiencia. Todas essas jormas, 

por sua vez, se distinguem da narrar;ao, que e uma das 

mais antigas formas de comunicar;ao. Esta nao tem a 

transmitir um acontecimento e 

sin1pi<?m!en.te (c?om•o a 0 jaz); integra-a a 
para passa-los aos ouvintes como 

experiencia. Nela ficam impressas as marcas do narrador 

como os vestigios das maos do oleiro no vaso de argila. 

Charles Baudelaire um 

7i 

Benjamin, (1994:107) 

no Auge do Capit:aiismo 



Etimologicamente' 

Narrar 1, minuciosamente_ 2. Expor, contar, relatar, retenr, dizer. 3. POr em 

registrar. hi,;tnti"r 

N arrativa 1. Maneira narrar 2. :.J arrayiio. 3. Canto~ hist6ria. 

~arrayao l. ou efeito narrac 2, Exposiyao escrita ou oral de urn 

Podernos identiticar ainda as seguintes Foru1as de 

epopela, 

canto, rornance, 

Narrativa~ conforme acepyao de \A/alter Benjarrjn, e vista como uma "fonna artesana1 de 

comunicayao" (1972 69) que se desenvolveu desde os primordios dos tempos como uma 

furma de transmissao, nao so de informavoes praticas de sobrevivencia mas de 

experiSncias signlficativas e contextualizadas. 

Assim, Construvao Narrativa e uma t6cnica de comunicayao que preve a montagem 

narrativas possiveis a partir de informay5es esparsas, contextualizadas pela experiencia 

do narrador. Esta tecnica surge como uma altemativa aos processos de preservayao da 

memOria, na direyao de uma mudanya qualitativa, pois, como coloca P1erre Levy, talvez 

seja em '! determinados modos de dobrar ou enrolar registros que estao baseadas a grande 

maioria das muta<;:5es do 'saber' '' 993 34) 

Para melhor situar a proposta, gostaria de apresentar algumas caracteristicas desta 

t6cn.i.ca recolhidas em Benjamin e Pierre Levy distanciamento espacial e temporal 

(longingua), predominio da razao pratica (pode apontar solw;oes), seu saber e o da 

regularidade (produzido e legitimado pela tradiyao ), 3.gil ( capaz de ern vanes 

mundos ), lent a ( um tempo o tempo nao conta), artesanal~ miraculosa, nao 

verific8.vel, contextual (nao mediada, misteriosa, concisa, distensao sentido 

de afrouxamento, relaxaviio, esquecimento de si produzido pela comunhao entre a alma, 

o olho e a mao), emoyao e afetividade, atenyao tenaz e virtuosa, paci@ncia ( da natureza), 

disseminavao em rede, exige e imprime proximidade, atitude de en±rentamento ao inves 

abstrayao (coragem), da console (continua domestica<;ao dolorosa da angustia), 

libertadora pela aproximayao de experiSncias (de urn, do outro e comuns), aberta (saber 

dial6gico), deixa vestigios (seu tema e a experiencia e nao os fatos). 

como a agilidade" arenyao e 

dissemina;;ao em Quante ao distanciamento espacial e temporal, serao semelhantes 

o '!tempo em o tempo nao conta 11 da narrativa oral e a fluidez do hiper-espayo? 

a deixar vestigios~ que a flexibilidade hoje disponivel nos 

informaticos, com a possibilidade de expansao por motiva<;ao, este aspecto0 t:. 

proporcionada 

e tao caros a 

metodologia propon.ho para a investigat;ao 

a re-construyao da mE:m6r::a como 

hnm:em urbana para o seu papel n.a 

urn sistema Hipermidia que 
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ao mesmo tempo., subsidies para uma rev1sao empirica dos processes e 

mecanismos das novas tecnologias 

3.! 

Em tennos genencos., urn s1stema 

multinuclear e dimimica formada por pontos 

ser representado por uma constelayao 

e segmentos - as unidades espaciais -

regidos por leis complexas que regulam seu posicionamento, relay6es, movimento e 

condi<;ao. Numa tentativa de representar este sistema especifico, proponho a seguinte 

aprmuma<;ao: 

Cada 

Um sistema finite, onde as espaciais sao representadas 

por esfe:as ou seg:mentos de tor6ides (objetos coloridos na Fig_8) 

que se distribuern no espayo aleatoriamente, podendo se dispor uca 

ao lado da outra ou se conter totaJ ou parcialmente_ 

Figura 8 - Representa<;au do prototipo CNH - 1midades es•panars 

espacial ocupa uma posr<;ao ou 

menos fixa no espa<;o, e possui caractensticas espa<;o

temporai-tematicas e unidades de tempo especificas, 

descrevendo, ao Iongo do tempo, espirais variadas como 

podemos ver na representa<;ao ao !ado. Ao iongo das 

esp1ra1s ( variBvel terr1po ), se as 

Este e o primeiro niv-el da 

di11a:mica desta representayao proposta 

9 - Representa<;ao do prototipo 

CNH - unidades de significa~lio 

A abordagem (interayao com o usu3rio) funciona como 

(en1 cinza, na figura ao lado ), ligando diferentes 

signitlcayao - uma mesma 

e determina a cont1gurayao 

constelayao. 

como urn todo e, entao, 

interayao pede ser comparada a urn 

'"''A~'" uma explosao) cada lJrisco de 

devir efernero e intense 

e urn possivel 

Figura_ 10 - Representayao prototipo 

0 posicionwuento das unidades e de 

grau relayao e flexibilidade de suas partes e 

wLuc1uc da configurayao em 

s1ntese 

1987 

sua 

na espayo-rempo~ o 

as suas potencialidades, dependem 

ea 



0 objetivo desta metodologia, nao e chegar a sigpJfica<;:iio pela interpreta<;:iio da realidade 

mas a pertinencia ( significa<;:ao parcial e proviso ria) atraves da simulavao de modelos e 

processos construidos a partir de representa<;:oes, tomadas como experiencia. 

3.2 - OS ELEMENTOS 

Os elementos que compoem este universo sao os objetos tecnicos - os dados multimidia 

- que informam as unidades de explorac;ao. Estes elementos, vasos recipientes da 

memoria social e seus conceitos, estao armazenados nas bibliotecas de informa<;:iio 
digitalizada e produzida. 

3.2.1 - Org:miza~;iio 

Em termos genericos, para urn sistema CNH da forma proposta, podemos classificar as 

informa<;:oes ou elementos, formal e funcionalmente, em bibliotecas denominadas: 

1. Fototeca!Icmmteca - Contem todos os arquivos de imagens estaticas 

digitalizados a partir de originais (fotos ou desenhos) coletados. Formato .JPG, 

tanto em cores como p&b. 

2. Videoteca - Contem uma sele<;:ao de sequencias de video digitalizadas. 
Formato .MOV. 

3. Audioteca - Contem uma sele<;:ao de seqiiencias de audio digitalizadas. 
Formato .WAV. 

4. Mapoteca - Contem todos os arquivos de imagens estaticas, esquemas 

graficos, mapas e plantas, produzidos a partir de originais digitalizados eiou 

desenhos produzidos em arquivos vetoriais. Formato JPG. 

5. Modeloteca - Contem arquivos vetoriais, modelos tridimensionais da 

topologia/volumetria, para exploraviio virtual. Formato VR_ML. 

6. Roteiroteca - Contem arquivos de video produzidos. Seqiiencias compostas 

por imagens, anima<;:iies, sons e textos recolhidos das bibliotecas listadas 

anteriormente. Formato MOV. 

Textos - ~ Contem arquivos hipertexto, com resumos e 

biografias, transcri<;:ao de depoimentos e arquivos complementares como 

cita<;:iies, sinteses e textos mais longos, analiticos. Formato HTML. 

8. Meta-dados - Contem arquivos hipertexto com os meta-dados (informac;oes 

sobre os dados das outras bibliotecas). Aqui temos as informacoes necessirrias 

para informar os dados multimldia, tais como: fichas de conteudo, legendas, e 

informa<;:oes sabre autoria e data, etc. 

9. Textos - Apoio - Contem arquivos hipertexto com as informa<;:iies 

bibliograficas e complementares. Formato HTML. 

Nestas bibliotecas estao organizados tanto os documentos ongmais que foram 

digitalizados (fotos, mapas, audio e video), como os documentos produzidos pelos 

pesquisadores sobre os temas (fotos atuais e textos acadewJcos) e os documentos 

produzidos a partir do material coletado (como os arquivos tematicos, as fie has de 

conteudo, as tabelas cronol6gicas, os modelos tridimensionais e os 



Os elementos de urn sistema hipewidia nao apresentam mais as caracteristicas dos dados 

alfanumericos do inicio da era digital - bern formatados e bern comportados. Os dados 

multimldia apresentam a capacidade de "conter" informa<;ao que, na intera<;ao com o 

usuirrio, pode se tomar imensuravel, impassive! de ser equacionada em sua totalidade. 

Os elementos (objetos tecnicos) podem, portanto, sere conter informa<;ao. Podem ser 

usados tanto como dado bruto quanto como informa<;ao elaborada. 

Isto e possivel sem que seja necessirrio duplicar sua inscri<;ao, no sistema hipermidia, 

cada dado ou unidade de informao;ao multimldia pode ser "indiciado" de formas 

diferentes, pode se constituir em virrios nos1 Uma mesma foto digitalizada pode 

"infonnar", por exemplo, diferentes pesquisas ou estabelecer variados links2 Algo 

equivalente ocorre nos processos da memoria. Por exemplo, a palavra peqnP, ativa em 

minha mente, que nasci e me criei em Goias, uma rede de outras palavras, conceitos e 

modelos mas tambem sensa<;oes, lembran<;:as, emo<;oes; e sinonimo de saudade. 

Em termos praticos, a "extra;;:ao" das informa<;oes contidas nos documentos se da 

atraves de recursos como o uso de hipertexto (palavra-chave ), para os textos e 

mapeamento e sensibiliza<;:ao a rolagem ou ao clique, para as irnagens. 

Na Clmst:rn«;iio Narrativa Hipermidia (CNH), prevemos os seguintes tipos de 

indiciao;ao: 

3.2.2 - a. Indicia~iio Tipologica 

Este tipo de indicia<;ao esta vinculada il tipologia do elemento. No exemplo do pequi 

seriam ligados il dasse, como as palavras e os conceitos de fruta e ilrvore ou aqueles 

ligados a forma - imagem mental de urn fruto de casca grossa, arredondado e verde, corn 

sementes recobertas por uma polpa amarela. 

No sistema que apresentamos, consiste na c!assifica;;:ao por midias, ou forma, o que 

resulta em bases de dados que denominamos: fototeca, iconoteca, videoteca, rnapoteca. 

3.2.2 - b. Meta-Indicia~iio 

Consiste na classifica;;:ao a partir 

como: autor, fonte, data, etc. 

3.2.2 - c. Indicia~iio Cronologica 

o elemento -

Este tipo de indicia;;:ao recupera uma rela<;ao objetiva e segura do usuano com a 

inforrna;;:ao, sua data;;:ao. No caso do prototipo, acredito que va funcionar como uma 

ancora ( uma referenda tradicional), uma alternativa para a rela;;:ao dialogica que 

pretendemos estabelecer primordialmente. 

3.2.2 - d. Indida~iio Contextual I Sistematica 

Este tipo de indicia<;ao esta vinculada as informa<;oes contidas no elemento e e de 

importancia primordial para a CNH. Na medida em que, quanto mais variados 

1 N6= ponto de interconexiio numa rede. 

2 Li!!k=oCaminho de comunicagilo ou canal entre dois componentes ou dispositivos. 

3 Pequ.i: Caryocar brasi/iense. planta caracteristica do cerrado e campo cerrado. Os frutos sao 
apreciadissimos pelas populagiles do Brasil Central. (fonte: LORENZI, Harri Arvores Brasileiras Ed. 

Plan!aruln, Nova Odessa-SP, 1992) 
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(multidimensionais) forem os vinculo, mais vetores objetivos4 para pesqmsa estarao 

disponiveis e maior a possibilidade de acionar, na memoria do usuario, vetores 

subjetivos5 Desta fonna, maior sera a cha.nce de atrair a atenvao e o interesse do 

usuario, e maior a possibilidade de resgatar significados. 

Pode ser feita em todos os tipos de dado mas e especiaimente enriquecedora no caso das 

imagens. Por exemplo, numa foto de uma praya, alguns indices-padrao possiveis sao: 

nome da praya, data de constru<;:ao, rela9iio dos acontecimentos importantes que ali 

ocorreram, rela;;:ao dos predios importantes que a circundam, etc. Como se pode ver, e 

uma indicia;;:ao arbitraria, o que e importante para a pessoa ou institui<;:ao que catalogou 

pode nao ser para o usuario. Este tipo de indicia.;:ao, se e feito com base ern docurnentos, 

satisfaz na medida em que apesar de ser, na maioria das vezes incomplete, e consistente. 

Guarda urna certa semelhanva com o criteria usado para a defini<;ao dos "cortes de 

significavao "6 pelo carater primordial de contextualidade multidimensional desta 

periodizac;ao, em detrimento das rela<;oes de causa!efeito e da continuidade crono!ogica. 

Na CNH, propornos a utilizavao de recursos de processamento de imagens e de 

visualizavao interativa, para favorecer a interayao do usuario com os indices contextuais. 

Por exemplo, podemos destacar ou ressaltar determinados elementos da irnagem, 

fazendo deste elemento urn nii, como recurso para direcionar a pesquisa. 

Concluindo, gostaria de salientar que, se considera.rmos que o usuario val ter relativa 

autonornii' de explorac;ao, uma indicia<;ao contextual tendenciosa pode nao ser tao 

prejudicial para os objetivos do trabalho. Na medida em que o sistema proporciona a 

exp!oraviio intencionada ( o usuario quer) mas valoriza igualrnente a explora.;ao nao 

objetiva, esperamos que o usuario encontre nao so o que veio buscar, mas algo alern de 

suas expectativas, descobertas inusitadas. 

3.2.2 - e. Indicia~lio Experiencial 

Se a indicia.;ao contextual e de importancia primordial, a indiciayaO experiencial e a 

rnotivac;ao principal para o grande investimento que foi feito na produviio do material 

nao so das modelos) como 

bibliotecas de apoio ao sistema. 

A indicia((ao experiencial e a chave que pretendernos usar para fuzer o usuario "retirar" 

da infonna<;ao, as significav5es mais sutis, !igadas a emo<;ao e a afetividade. Na pratica, 

esta indiciaviio, vinculada as vivencias cotidianas, rernete as sinteses produzidas a partir 

dos depoimentos, registros e documentos, que sao: os arquivos tematicos, os textos 

acadernicos produzidos pelos pesquisadores, as seqiiencias de video digitalizadas, os 

rnapas e rnodelos produzidos e finalmente os roteiros. Estas prodw;oes infonnam as duas 

4 Cabe levantar a questao de que a objetividade e fator primordial para uma boa orienta<;iio de 

explora<;iio mas pode nilo ser suficiente quando se trata de nm tema con1pi<oxo. 

5 Caminhos alternativos que possam intensificar as couexoes dos processos da memoria, favorecendo 0 

resgate das representa<;Oes ex-perienciais (memorias). 

6 Verna lntroduQilo, item Metodo!ogia 2. Aruilise dos Dados e Definiciio dos Cortes de Significa<;iio. 

7 Estou lev&.'!do em conta, nesta considera~o, todas as limitay5es que este conceito (autonomia) 

apresenta na med.ida em que o usu.ario e o sistema estao inseridos num contex1o s6cio-cultural. 
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principals formas de explora<;:ao da cidade sugeridas no sistema: as unidades espaciais e 

as unidades de significa~ao. 

Dentro da proposta do prot6tipo, vamos adotar para estas duas ultimas modalidades de 

indicia<;:ao (contextual e experiencial), criterios que poderao resultar em redundancia. 

Esta postura pode provocar urn aparente caos, na medida em que para perguntas 

diferentes o usmirio pode se deparar com urn mesmo documento - uma foto de uma 

pra<;:a, por exemplo -, se multiplicando em diferentes versoes. Numa versao da foto 

podemos destacar ( estabelecendo nos) detalhes arquitetonicos, noutra o meio de 

transporte e assirn por diante. A utilizagao de uma foto nao contemporanea a data 

pesquisada, por exemplo, pode servir para mostrar a ausencia ou deteriora<;:ii.o de 

determinada edificagao ou area. Acredito que este arranjo vai estabelecer urn certo 

estranharnento, mas pode tarnbem resgatar o distanciamento espacial e temporal, tao 

caros a constru<;:iio narrativa. 

3.2.2 - f. Indicia~iio Pos U so 

Tradicionalmente, a indicia<;:ao e estabelecida quando o objeto e inscrito no sistema. 

Nesta proposta, temos a previsao da utiliza<;:ao da indicia<;:iio p6s-uso. 0 usuario, atraves 

do modulo Forum e utilizando os recursos de "marcar" e "anotar" vai poder 

complementar ou mesmo corrigir falhas de indicia.;ao. Esta intervenviio, mediada pelo 

ouvidor-coordenador, vai possibilitar o estabelecimento de novas conexoes. As 

informa<;:oes recebidas, depois de elaboradas sao inscritas no sistema, incorporando, 

provavelmente, novos significados. 

3.2.3 - Condi~iio 

Como ja vimos, os elementos ( dados multimidia), representam as uuidades de 

explora9iio, e estes podem ser ou conter varios nos, tomando o universo finito de 

informa<;:ao em uma constela<;:ao infinita de possibilidades que vao se exercer na 

intera<;:ao. E portanto, em ultima instilncia, as condis:oes dos nos que vao estabelecer, 

num redesenbo permanente e em tempo real, a configurayao hiper-espa<;:o. 

Existem duas condi9oes possiveis para cada no da rede, ou "d<:sativlxd(J" 

no e ativado quando e acessado. Esta a9ao gera instantaneamente urn "desenbo" de uma 

"malha possivel" na rede. ao ser percorrida, desencadeia nova.mente o processo 

gerando sucessivamente novos "desenbos de malhas possiveis" num processo continuo e, 

provavelmente, dificil de ser completamente interrompido. 

3.3 - AS CONEXOES 

A rede 

199326) 

possui unidade orgdnica, nem motor im'errto. 

Este hi per -espa90 de informa96es so existe em potencialidade ate que acionado pelo 

usuario. 0 seu "despertar para a vida" acontece ao se estabe!ecer associa<;:oes entre os 

elementos que o compoem. Estas associa<;:oes dependem das conexoes previstas 

(indic:ia•;;o<es) - inerentes aos nos - a cada configura<;:ii.o momentanea da - dependente 
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As conexoes sao, em ultima instancia, a efetiva realiza<;iio da "qualidade" dos nos. Com 

base nas caracteristicas da interface proposta, podemos identificar tn§s classes de 

conexoes, as quais denominamos, em funviio de sua caracteristica principal: 

3.3.1- Objetiva 

Esta classe de conexoes atende bern as indicia9oes Tipologica e Cronol6gica. Esta classe 

de conexoes se adequa bern, mas nao exclusivamente, a consulta direta ao tipo de midia 

ou meta-dado; como no caso de uma conexao que disponibiliza a lista dos depoimentos 

disponiveis organizados por data, nome do entrevistado ou do entrevistador. Este tipo de 

conexao e usado quando o objetivo e ir direto ao ponto, sem dispersao. Neste caso, ao 

acessar determinado no, o usuario val se deparar com a informavao procurada tanto em 

termos de forma quanto de conteudo. De urn modo geral, neste caso, o conteudo nao 

contem outros nos. 

A principia podemos identificar algumas opera96es possiveis para esta classe de niis, 

(indiciados em fun9ao da sua tipologia e meta-dados que os informam), como: 

- agrupamento, reuniao de urn conjunto de elementos em fun<;ao de alguma 

caracteristica objetiva como tipo de midia (fotos, video, textos) e informa<;ao 

sobre ele (autor, titulo, data<;ao). 

- recupera9ao, acesso a urn elemento do conjunto. Esta recupera<;ao pode ser 

generica ou pode ser feita usando recursos sofisticados de busca ( recupera<;ao 

por inferencia), sendo de fundamental importancia para urna pesquisa que visa 

informar objetivamente urn tema. 

No prototipo apresentado, quando utilizamos este tipo de recurso, procuramos 

enriquece-lo com links alternatives (hipertexto e extemos) como nas conexoes previstas 

na barra de menu inferior, a saber: Histiiria, Cnmologia e Para Saber+. De uma forma 

mais limitada, atraves do uso exclusive de hipertexto, utilizamos links, tambem para as 

altemativas: Midiateca e B11sca. 

3.3.2- Sistematica 

Esta classe de conexoes atende bern a quaiquer tipo de indiciayao. No caso do prototipo, 

utilizamos as e retratam a estmtura e a orienta:;ao do 

sistema. 

No prot6tipo, o menu superior, que contem as conexoes para a tela inicial de cada uma 

das 1.midades espaciais, e o menu lateral direito - barra do tempo - que contem os 

icones das 1midades significa1,0io, sao exemplos de uma conexao sistematica. E a 

propria estmtura do sistema. Atraves da leitura destes dois menus, pode-se identificar a 

hierarquia do sistema com suas ucidades e sub-unidades. 

Alem disto, utilizamos amp!amente os recursos de visualiza9ao interativa como: 

mapea1nento e sensibiliza9ao de areas da imagem, utiliza<;ao de .hipertexto e 

extemos, etc. como altemativa para a disponibiliza<;;iio destas conexoes. No caso da 

exploral'iO das n:nidades espaciais, elementos grilficos dos mapas 

destas, remetern as nnidades rnenores que estao 

sig:nifica~Yio remetem., ocasionalmente, a urna outra llf>iidade esp,aciial, 
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desestruturando um pouco o conceito tradicional de conexiio sistematica, na medida em 

que possibilita um salto entre diferentes pontos da estrutura do sistema. 

3.3.3- Intuitiva 

Esta classe de conexoes faz um apelo maior as sensa.;oes, emo<;:oes e imagina.;ao, 

desestruturando a ordem "natural" (6bvia) das associa.;oes. Contemplando nao mais o 

sistema com sua hierarquia, mas o sistema como urn todo, sustentado nao por rela<;:oes 

de causa e efeito, mas de proximidade/semelhanva espa<;:o-temporal-tematica. 

Em termos das relaQ5es entre os elementos, estas conexoes favorecem nao mais o 

agrupamento, mas associa<;:oes de diversas ordens (proximidade, similaridade formal ou 

de conteudo, etc.) e rela<;:oes sincronicas (concomitancia, ocorrencia simultanea); alem 

da comparaQiio, dedu<;:iio e/ou inferencia, uso compartilhado, recursividade, entre outros. 

A utiliza.;ao de material multimidia e recursos gnificos e fundamental para a plena 

realizaQil.o desta classe de conexiies, pois o som e a imagem favorecem por si mesmos, 

independente do conteudo, o estabe!ecimento de uma relaQil.o mais intuitiva e sensivel. A 

utiliza>;:il.o massiva de mapas, imagens e icones, tern como objetivo principal levar o 

usuario a fazer associa<;iies especiais, onde o acaso exerce papel preponderante. No 

prot6tipo, utilizamos uma grande area da tela como palco, onde apresentamos as 

representa.;oes imageticas que consideramos mais importantes (mapas, modelos, 

imagens, video, roteiros ), saturados de conexiies as mais diversas com areas sensiveis a 
rolagem do mouse, ou ao clique8 

0 recurso mais avan<;:ado de intera<;ao intmt1va utilizamos e a possibilidade de 

explorayao em tempo real de modelos - recria<;il.o virtual - da topologia das areas a serem 

exploradas. A experiencia da utiliza<yil.o deste recurso na area de arquitetura e urbanismo 

tern sido positiva, e nao se consolidou ainda por exigir, para sua realiza9il.o eficiente, uma 

alta capacidade de processamento de imagens em tempo real. 

Acreditamos que a possibilidade de exploravil.o da topologia da cidade, para as diferentes 

unidades de significa<;iio, val peiT!'Jtir o afloramento novos questionamentos, 

exclusivos desta nova tecnologia. Nos interessa profundamente analisar a utilizavao deste 

recurso e identificar, atraves dos questionamentos que despertar, a que tecnologia da 

comunica<;ao e reconstru<;:iio da memoria este recurso pode ser equivalente. 

-ODESIGN 

A metafora utilizada como interface neste sistema Hipennidia foi iPlluenciada pelo 

genero literario conhecido como No livTo, Metropole 

Bolle (1994:308) faz uma analise utiliza<;:il.o deste genero por 

Baudelaire, onde o retrospective memoria e da imagina.yao se confundem, e 

em Benjamin que visa "produzir experiencia" atraves da fusil.o de materials do passado 

individual com o coletivo. 

8 Clicar = termo correme na area de compum~ao que significa acionar o botiio esquerdo do mouse. 

9 Genero litenirio usado por Baudelaire nos Tableax parisiens e revisto por Walter Benjamin nos 

escritos sobre as cidades. Para Bolle. (1994:35) deseuhando a "fisiognomia da metr6pole moderna". 
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... 0 tableau pennite, em pouco espm;:o, p6r em cena usos e costumes, 

caracteres sociais e conjlitos. A versatilidade do genera predispoe a 

mostrar a fisionomia da grande cidade com suas facetas midtiplas e 

condensar num instantdneo a sua complexa simultaneidade. (Bolle, 

1994:331) 

Nestes autores, como em Pauliceia Desvairada de Mario de Andrade, a alternativa 

"narrar ou descrever" e superada por uma montagem imagetica move! utilizando os 

processos da memoria topografica ( o t6pos como vaso recipiente das experiencias 

individuals e socials). Estes processos sao basicamente de superposi9ao e montagem. 

Neste processo de elaboraviio, a memoria individual (fluida e voluvel), diante do 

background da cidade ( espa9o-tempo-significavao em permanente processo ), assimila a 

cidade num processo profundo de "apossar-se de sua experiencia"- Este genero literfuio 

conciso se constitui num sistema semiotico que opera entre a descrivao, narravao e 

reflexao. (Bolle, 1994:336) 

A metafora que propomos, com base neste genero literfuio, e a de uma constru<;:ao. 0 

usufuio e incentivado a percorrer a cidade a partir do tempo presente, pois o seu 

presente e o meio da representa9iio. Nesta explora<;:iio, ele recolhe as representa:;oes 

disponiveis ( universo documental e suas memorias) e re-constroi, agora, "urn corte 

diferente pela sequencia de sua experiencia. (Bolle,l994:337) 

... 0 espar;o pi sea ao flaneur: o que tera acontecido em mim? ... 

(Benjamin, 1994 188) 

0 personagem desta metafora, o do sistema, e o flanador 10 cuja expenencia 

fundamental, para Benjamin, e a banaliza;;:ao do espa;;:o. Urn hornem da multidao, que se 

sente olhado por tudo e por todos e ao rnesmo tempo insondavel, escondido (Benjamin, 

1994:190); mas principalmente, com sua dialetica da concentra<;:iio e dispersao. 

Concentra<;:iio no que diz respeito a entrega (inten9il.o e emo<;:ao) e dispersao quanto a 

cornpromissos corn rela;;:oes causals ou cronologicas. 

Sair nada nos forr;a a faze-lo e seguir a nossa im>oiJ"ac"iio 

como se o de a O'u a esquerda 

co11stJitw'sse um ato essencialmente poeti,co. (Eenjamin, 1994:210 apud 

Edmond Jaloux, 0 Flanador) 

Gostaria de me alongar urn pouco na justificativa e explica9iio desta escolha p01s 

considero fundamental o design para a plena realiza<;:ao dos objetivos propostos. 

Vendo a cidade atual como urn espa<;o caotico, saturado de estimulos diversos, 

contradit6rios e ate violentos - como urn estrupo, urn assalto ou urn abandono -, temos 

os sujeitos travando, corn o espa9o, cotidianamente, uma rela~;ao de reconhecimento I 

estranhamento, identifica9ao I indiferen9a, esquecimento I enfrenta.'!lento. Como 

resultado, uma permanente sensa((il.o de vertigem e a paradoxa! liberdade estonteante da 

"deslocaliza((ao" (Fortuna, 1997: 127), anonimato. 

10 Aquele que fiana. Segundo o Novo Dicioruirio Aurelio Editora Nova Fronteira - 1986 flanar Vim 

GaL Passear ociosarnente, vaguear, pel1l.llJtbular. 
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que o sujeito-usuiuio-narrador consiga construir, a partir do universe documentai 

disponive! no sistema, uma narrativa significativa, e fundamentai esta atitude dialetica de 

procurar com inten9ao mas sem ansiedade, comprometido com a emo<;ao e nao com a 

verdadeo 0 flanador deve sobrevoar a estrutura constelacionai e nao-linear do sistema, 

"percorrendo" cartas grirlicas, irnagens e textos na busca de "recados" as suas pr6prias 

representa<;:oes experienciais, e que so se mostram a urn o!har atentoo 

Por isto podem parecer estranhas, ao primeiro olhar, algumas redundancias e 

reverbera96es propostaso Pretendemos que a aparente confusiio, que porventura 

sobrevenha a exploraviio, funcione como uma instigante "piscadela" que a todo memento 

procura desviar o usuiuio de seu objetivo iniciaio Ao mesmo tempo, o sistema oferece 

alternativas ao usuario (atraves da redundancia de conexoes), de se "comportar" mais 

conservadoramente, seguir uma linha de exploraviio mais proxima de seu objetivo iniciaL 

3.4.1- 0 Hiper-Espa~o \ Espa«;o-Tempo Virtual 

A dinfunica deste universo gera uma p!uralidade de devires, as rotas possiveiso Urn 

universo de informav5es finito, potecializado pelas indiciav5es e conexoes tambem 

finitas, se transforma num espa<;:o virtual infinite, cujos "contornos" sao desenhados na 

interatividade e conteudos estruturados na intuicao 0 

Na proposta que apresentamos, o usuiuio pode estabelecer com os elementos do sistema 

tres tipos de rela.;oes: uma mais objetiva, em funviio do interesse do usuario; outra mais 

sistematica, em funcao da estrutura do sistema e, finaimente, uma mais informai e 

intuidva, favorecida principalmente pelos recursos da visualiza<;:iio interativao 

A rota percorrida, atraves do acionamento de determinado no, realimenta de forma 

instantanea a configura<;ao do universo e a condi.;ao de seus elementos" Assim, as 

rela<;oes sao vetores velozes, descontinuos, e que guardam vestigioso 0 e!emento 

fundamental do sistema e portanto o usuiuio, agente capaz de interferir na condi<;iioll 

dos nos, desencadeando urn processo a partir do desvendar das potencialidades de cada 

no, processo este baseado muitas vezes em experiencias carregadas de afetividade e 

emo<;ao" 

Na proposta apresentamos, o referendal temporai inicial e o rnomento atual do 

narrador-usuiuio que interage com o universo de informa<;oes atraves de uma interface 

intuitiva e imagetica, "desdobrando" os map as da cidade, vasculhando iinagens e 

explorando a topologia em tempo real, num processo de simula<;:ao que procura valorizar 

cada situa<;ao mornentiinea e configuraviio provisoria numa relativiza\(ao da re

construviioo As narrativas disponiveis, combinadas e transformadas em novas narrativas, 

nao sao verdades absolutas, mas vers5es possiveis e provisorias, interpreta<;:oes em 

fim<;:iio das experiencias individuals" 

Este conhecimento eremero, no entanto, nao prenuncia o fim da reflexao ou a fulta de 

perspectiva historica e social, o que ocorre e urn deslocamento do ponto de fuga desta 

perspectiva da verdade para a experiencia; da lembranya distante, objetiva para a 

vivencia fluida, transit6ria e que se engendra a si mesma, instantaneamente, a partir das 

sirntulao<;:OilS e do fluxo dos dados" 

11 A saber: ativado ou desativadoo Ver item 3.1.3- Condi~ao, ueste Capitulo" 
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5 ltens_ 

um Sistema segue un1 conceito 

e aberto, que pode ser representado pelo esquema apresentado na figura abaixo. 

com a Internet atraves do modent 12 ~ representada pelo fundo bege., 

Armazenamento e se em 

~3i I 

'"" V!odulador-Demodulador. PerifCrico utllizado para converter sinais 

per-nT!!irtdo cmnurj,:w;ilo de dados atra·vCs de uma linha telefOn.ica co mum. 

em 



3.5.1 -

Neste mOdulo; remos os 

bibliotecas de informayao e 

Para a conversao 

a serem utilizados na etapa de 

em arquivos digitais, temos os 

(placas) de captura e processameuto de som e video; scanner para digitalizac;ao e 

processamento de fotos/ desenhos e bem como mouse e teclado para digitac;ao 

texto_ Informay6es ern formate de texto~ imagens ou video, bern com.o arqmvos 

vetoriais com informay5es topogr9Jicas e geogr3Jicas, foram baixadas l 3 pel a 

3.5.2- Pmdu~iio-

Neste nivel temos os tipos de processamemo previstos para a produ~iio das 

em Ultima inst3.ncia, os tipos de aplicativos a serem utilizados na produyao dos elementos 

ou infonnay5es que vao alimentar o sisterna 

Esta produ<;ao se da em duas etapas: uuma primeira temos a aquisi~iio e IH'Oi:es:samen 

dos dados coletados e, r:a sequencia, a pmdu~iio dos dados dedicados. 

Na primeira etapa, aquisi~iio e processamento dos dados coletados, temos o 

processamento dos dados multimidia coletados, com a utiliza<;:ao de equipamentos 

(placas de som e video e scanner) e programas para captura e processameuto scm, 

video, fotos, desenhos e os arquivos de texto e tabelas, processadores de 

texto. Estas irrt0rmay6es, para 

s1stema. 

Para a produ~iio dos utilizamos programas (Deseuho Auxiliado 

por Computador) para a produ<;:ao de mapas e plantas, programas de modelagem 

tridimensional para a produyao rnodelos 3D e programas de ediyao de video e 

animayao para a produyao das sequencias videognif1cas e de animayao. Para a produyao 

icoues animados e a sensibiliza<;:ao de areas da imagem, programas de mapeamento de 

nnagens e 

rmaze:uameuto ou 

estao armazenados os 

onde esHio armazenados o 

ou elementos 10 (multimidia) do sistema, e outra 

(imager:s, textos e icones) de apoio ao sistema 

sao m:cnz;acus 

como no case prodw;:ac 

!_3 BaisaL ;;;fetuar G dm·m!cJzcr dcsGm<eg;;.r no micro do usuario. arcmi·vos ou progrmnas di;;pomv e 

Internet. 
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3.5.4 - Explonu;iio - Nivel Omceitual 

Neste nivel temos a essencia do sistema, todos os tipos de processamento previstos. 

Podemos classificar a interac;ao possivel em tres tipos, em func;iio da motivac;iio do 

usuario. Temos a exploral'iio da biblioteca de informa~iies, para atender a uma 

explorac;ao mais objetiva, quase uma consulta. A explora~;lio das nnidades espaciais 

atende a explorac;ao contextualizada e sistematica bern como a uma pesquisa intuitiva, 

baseada em rela<;:oes mais fluidas. A conexao denominada Forum ou Comunic:u;iio, 

procura estabelecer uma interac;ao mais efetiva, seja interna ao sistema, atraves da figura 

do ouvidor-coordenador (correio e debates); seja externa, atraves de links. 

Para a consulta e recupenu;iio de info:rma~iles multimidia, seja na explonu;io da 

biblioteca de informa~iles ou das unidades espaciais, utilizamos essencialmente, os 

recursos oferecidos pela linguagem HTML (Hipertext Markup Language) 

disponibilizados na Internet, bern como alguns recursos basicos oferecidos pelo sistema 

operacional Windows, inclusive com a previsao de utiliza<;:iio de recursos de impressao. 

Para a com unica~iio interna do usuario com o sistema, disponibilizamos urn ouvidor

coordenador para receber e mediar contatos e debates. Para estabelecer a 

comunica~lio, tanto interna quanto externa (com outros sites) propomos a utilizac;ao 

de recursos disponibilizados pelo programa Internet Explorer, como correio eletronico 

(e-mail), links externos e sala de chatl5 

3.5.5 - Exp!ora~lio - Nivel Extemo 

Neste modulo, temos os perifericos ou equipamentos de interface, utilizados tanto na 

etapa de explora~io quanto como suporte para as informa<;:oes. 

A estaviio Multimidia, representada pelo monitor e mouse, simboliza a interface de 

entrada para a explora~io do sistema, pois e atraves da interface grafica e com o uso do 

mouse que a navegac;ao ou explora~lio das conexoes pode ser estabelecida pelo usuario

navegador -explorador. De acordo com a proposta apresentada, identificamos dois tipos 

usuario com a interface grafica: uma atraves menus e e outra 

atraves da visualiza<;iio interativa, sensibi!iza<;:iio de areas rrnagem. 

Na figura 11, a esta.;ao Multimidia, representada pelo monitor e caixas de som, 

representa a interface de saida. 0 monitor e as caixas de som sao o suporte para a 

exposivao das informac;oes recuperadas. 0 sistema disponibi!iza ainda a possibilidade de 

usar, como interface de saida, a impressora. 

N a realiza<;ao da 

estabelecida atraves do 

interna e externa, a conexao com a Internet e 

15 Salas de Bale-papo, ambiente bastante utilizado para a comunica(OilO entre internautas. 
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Capitulo 4 

Prototipo Hipermidia ~ 

Cidade e Memoria 
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No anterior, conceituei e estruturei o modele de metodologia que denominei 

Omstrm;lio N arrativa Hipennidia - CNH. Neste capitulo, descrevo as caracteristicas 

especificas do prot6tipo desenvolvido, uma proposta de aplica~;ao desta metodologia 

para a cidade de Campinas, que denominei: Cidade e Memoria. 

Como apresentamos nos capltulos anteriores, buscamos criar condi9oes para o resgate 

dos significados do espa<;o ambiental urbane, utilizando os recursos da hipermidia, a 

partir de representa9oes das estruturas ambientais significativas. Estas estruturas 

ambientais, sejam institucionais ou informais, estao inseridas na tessitura urbana - uma 

rede complexa de rela<;oes sociais, polltico-administrativas, economicas, etc. - e 

apresentam ainda uma caracteristica fundamental e desconcertaste: sao fluidas. Esta 

fluidez se reflete tanto em seus aspectos formais como de conteudo (funcionais, 

relacionais); tanto ao Iongo do tempo quanto na propria tessitura da malha. Urn mesmo 

lugar1, pode ser mais ou menos significative, ou mesmo diferentemente significative 

para diferentes agentes sociais (gera<;:ao, classe, genero, rellgiao, etc.) ou politicos 

( associa96es, administra<;ao publica municipal ou estadual, etc.) em diferentes epocas. 

Estas caracteristicas do objeto de estudo que focallzamos, o espa9o ambiental urbano, 

toma-o especialmente adequado para a utiliza<;ao do sistema que propomos. 

Em termos conceituais a proposta sofreu uma grande evolu<;ao tanto em temos formais 

como de conteudo, desde o primeiro prot6tipo que finalizei em julho/93; passando pelo 

segundo que apresentei no exame de qualifica(fao em junho/94; depois urn terceiro, 

concluido em novembro/96 e finalmente, este que apresento agora, desenvolvido a partir 

de agosto/99. Apresento, no Anexo 2, urn resumo das caracteristicas tecnicas e formais 

dos 3 primeiros prot6tipos. 

4.1 - 0 UNIVERSO DOCUMENTAL 

0 universo documental que utilizamos se compoe de: 

- infonna~oes coletadas digitalizadas, como as fotos, transcri9oes e cita9oes. 

- seqiiendas pardais digitalizadas, trechos selecionados de depoimentos, 

documentos, gravavoes em audio e 

- textos e produzidos e digitalizados, material produzido exdusivamente 

para o projeto como arquivos ternaticos e resumos hist6ricos. 

- imagens, mapas e plantas digitais, produzidos, em meio digital, 

exdusiva.rnente para o projeto. 

- nmdeics virtuais, arquivos padrao VRML para serem expiorados em tempo 

real. 

- seqiiencias de anim:u;ac 

maquete eletr6nica. 

originals, percurso pre-gravado percorrendo a 

~ seqiii~ndas de video crilgi!rnaiis, feitas a partir de montagens de imagens digitais, 

seqiiencias de video e som, e seqiiencias anirnadas percorrendo os modelos 

virtuais. 

fun;yao da propria caracteristica do trabalho, privilegiei os documentos "visuais", mas 

para satisfazer tanto ao de pesquisa tematica, contextualizada e abdutiva, como a 
necessidade de uma pesquisa linear e datada, trabalhei com uma tipologia de informa<;:oes 
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bastante ampla. Tanto com material relativo ao universo imagetico da cidade 

(iconografia de modo geral e textos-imagens) como com informa;;:oes objetivas para a 

elaborayao de uma cronologia do processo de transforma<;ao da cidade. 

4.1.1 -Fontes e Tipologia dos Documentos 

Podemos afirmar que urn dos aspectos inovadores da proposta, no que diz respeito a 

fontes e suportes, e o fato de considerar todos os documentos disponiveis como 

representa<;oes possiveis e "boas" da cidade. Refon;:amos, no entanto, a postura de 

valorizar as representao;oes de carater imagetico, pelo potencial que apresentam no 

processo sensivel de despertar a consciencia para as transforma<;oes da cidade. 

E tambem parte fundamental do projeto considerar que urn documento nao e s6 suporte 

de informa<;i:ies sobre o passado mas tambem uma "engrenagem" (Velez,l990:402) para 

a conso!ida;;:ao de rela<;oes urbanas ( tecnicas, econornicas, sociais, do saber-fazer ou 

simb6licas ). Neste sentido, a propria cidade, o espa<;o urbano desenhado em suas 

tensoes, se configura ela mesma, urn documento. Como conclui Bolle sobre a obra de 

Benjamin: 

Numa ousada adaptat;iio da ideia baudelairiana de 

'correspondances', a cidade, no texto de Benjamin, torna-se parceira 

do escritor no trabalho de memoria. Ela se antropomorfiza, toma-se 

tecela de um w3u, autora de um texto destinado ao escritor - "muros e 

cais, asfalto, colet;oes e entulho, cercas de madeira, pequenas pra<;as, 

passagens, bancas de jornal- texto escrito no dela: 

grafia. (1994:336) 

Desta forma, os elementos constitutivos basicos do sistema poderao ser, a prindpio, 

qualquer representa9ao do espa<;o urbano: documentos, fotografias, videos, 

documentaries, cronicas, reportagens, material de ficyao ern qualquer rnidia, cita.;:i:ies, 

relatorios, relatos orais e entrevistas entre outros. Mas este material alimentara o sistema 

de forma tal que possa servir para despertar o imaginario do homem urbano sobre a 

topologia da cidade com a significa9ao que este topos possa incorporar. 

No apresentado, o material compile o universo documental por si mesmo 

nao e, primordialmente, parametro de analise. Ele informa as unidades de explora9ao, 

podendo ser utilizado em diferentes etapas do processo de desenvoivi..mento do trabalho. 

De urn modo geral, utilizamos este material de tres formas: 

- como fonte de informa!;io 

T oda a informavao visual extraida da documenta<;ao coletada - videos, fotos, 

desenhos, plantas, documentos, relatos - e interpretada como experiencia, no 

senti do proposto por Walter Benjamin, procurando as liga<;i:ies entre o passado 

submerse e o presente. Em terrnos praticos podemos exemplificar isto 

interpretando a voca<;ao do uso do piso superior do pn§dio "Solar Visconde 

Indaiatuba"2 sempre ligado a atividades sociais e conservando razoavelmente as 

caracteristicas originals como urn "calo", resquicio da memoria comunidad e. 

2 Apesar de lli!o ser uma das Wlidades espadais contempladas neste prototipo, utilizo como exemplo o 

Solar Visconde de lndaiatuba, predio localizado no largo de Rosano, no Centro da cidade de Campi.nas, 
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- como criterio de data~iio 

Atraves da analise e comparao;:ao com outros documentos pode-se identificar 

informao;:oes "embutidas" neste material que podem servir para estabelecer a data 

ou periodo representado. Propomos que tanto as imagens como os relatos e 

descri.;:oes sejam usados como testemunbos de metodos e tecnicas construtivos, 

ou de usos, fun<;:5es e papeis socials que exerceram. Esta amilise vai permitir uma 

periodizao;:ao coerente com os objetivos do trabalho. Temos urn exemplo daro da 

validade deste criterio no momento em que, pelas fotos, podemos constatar a 

utiliza<;:ao do concreto armado nas reformas executadas no sobrado "Solar 

Visconde de Indaiatuba" num momento de implanta<;:iio de urn plano radical de 

reforma urbana, por voita de 1960. 

-como material-base para a produ~io de novas representa~oes 

Toda a informaviio grafica extraida da documenta<;:iio coletada - videos, fotos, 

desenbos, plantas, documentos, relatos - e utilizada na reconstru<;iio da 

substilncia arquitetonica, no resgate da morfologia do Iugar. Nesta etapa o 

processamento e feito utilizando aplicativos de desenbo e modelagem, conforme 

proposto no metodo desenvolvido pela autora e apresentado no Anexo 1. No 

caso da Vila Industrial, utilizamos mapas para levantar a topografia, e fotos e 

plantas para levantar o agenciamento e volumetria. Com a aplica<;:ao do metodo 

proposto, modelamos tridimensionalmente o ambiente, gerando arquivos 

vetoriais com as maquetes eletronicas para diferentes epocas. Esta simulaviio e a 

sua visualizaviio interativa e exploraviio virtual tern potencial para recuperar 

significados nao percebidos na observa~;iio isolada dos documentos originais. 

4.1.2 - Cataloga9li.o Sistematica dos Documentos 

Tendo em miios o vasto material coletado, e a medida que mais documentos eram 

inventariados, foi feita a sua cataloga<;iio em fun~;iio das unidades espaciais. No inicio, 

as areas da cidade que iam ser objeto de estudo ainda nao estavam definidas, de modo 

que o materia! foi catalogado sob uma classificaviio provis6ria. Todo o materia!, dos 

textos as fotos, passando pelos documentos e depoimentos, na medida em que era 

inventariado, e mesmo o material produzido, foram organizados cronologicamente. Foi 

criada uma cada unidade espacial. vao a 

cronol6gica e estao armazenadas na cronoteca. 

Esta orgarriza<;ao permitiu uma visao consistente dos processos de evoluviio da cidade e 

uma perspectiva da estrutura de explora<;:iio proposta, dando subsidies para o 

estabelecimento dos cortes de signi:fic:u;iio. 

Estas tabelas permitiram, inclusive, pela facil visualizaviio do volume e tipo de material 

disponivel para cada unidade de explora~iio, a definiviio da necessidade de coleta ou 

produ<;:iio de material complementar e, em instancia, a necessidade de reava!ia(;ao 

dos limites das unidades explora<;iio, de modo a adequa-las ao material multimidia 

disponiveL 

por se:rvir bern para exemplillcar estes criterios. 0 Largo do Rosario, foi u..111 dos recortes espaciais que 

d.L«ur""• numa etapa de desenvolvimento do projeto, anterior a 1996. 
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4.1.3- Produ~lio de material multimidia- recursos e tecnicas 

Este prot6tipo foi planejado para explorar a ddade em sua organicidade: materialidade 

(forma e substiincia) e experiencia (significados). 0 universo de informa<;oes e composto 

por dados variados mas, principalmente: imagens, mapas e sequencias multimidia; 

representativos tanto da materialidade quanto da experiencia. 

A seguir, discorreremos sobre a produyao de todo o material multimidia que alimenta o 

sistema, tanto o material de apoio como as informa<;oes propriamente ditas. Para efeito 

de apresenta<;ao dos recursos e tecnicas utilizados, dividimos este item em 4 modulos em 

funo;:ao do tipo de produ<;iio. Nos dois primeiros modulos abordamos a Produ~ao de 

imagens e modelos tridimensionais originals que vao representar as unidades de 

explora<;iio. No terceiro modulo, Prm:h.u;ao multimidia digita.lizada, trataremos dos 

documentos que passaram por urn processamento minimo para serem usados no 

prototipo e finalmente, no quarto modulo, Outras prodt.u;iies digitais, temos o restante 

do material produzido originalmente em meio digital para o prot6tipo. Cada modulo se 

desenvolve a partir da apresenta;;:ao do MATERIAL BASE e das ETA!' AS DE J>RODUI;:A.o. 

A produ;;:ao ou edivao deste material se deu ao Iongo de todo o processo de 

desenvolvimento do projeto. 0 formato final de apresenta<;ao das informa<yoes 

multimidia foi definido em funyao dos objetivos do projeto mas foi bastante influenciado 

pelas condi<;oes tecnicas disponiveis, tanto em termos de equipamento quanto de 

programas e de pessoal especializado, nas diferentes etapas de prodw;ao. Foram grandes 

as dificuldades enfrentadas em fun<;ao da baixa qualidade do material fotografico 

coletado e da gravaviio dos depoimentos, bern como em funvao rna conserva<;iio ou 

qualidade dos mapas e plantas disponiveis e da inviabilidade de utilizar as plantas 

cadastrais da prefeitura. A falta de recursos tecnicos adequados, ao Iongo do processo 

de produ<;ao propriamente dito, influenciou bastante a qualidade final do material 

apresentado e, principalmente, a eficiencia na produviio. A digitaliza<;ao de mapas e 

fotos, a captura de video e som e o processamento de modelos, anima91io e video foram 

feitos com maior ou menor eficiencia e qualidade em diferentes etapas do processo, 

dependendo dos recursos disponiveis. 

4.1.3 - a. Modulo 1 

Produ"ao das imagens-representa~ao das unm;uu~s de exjJiora;;ao 

Os elementos que compoem este modulo sao mapas, plantas e imagens representa.ndo 

cada uma das unidades de explora~ii.o 3 (unidades espaciais e unidades de significa<;ao ). 

Os arquivos que contem estas imagens estao armazenadas na biblioteca de apoio, pois 

sua fun<;iio principal nao e informar o sistema, mas representar os modulos ou unidades 

de explorayao previstos. 

Para o prototipo foram produzidos 4 imagens para as unidades espadais ( configura<;ao 

atual): Regiao de Campinas, Cidade de Campinas, Vila Industrial e Pra<;a Correa de 

Lemos. F oram produzidos ainda 1 0 mapas para as 1midades de significa~iio, sen do 3 

para a Regiao de Campinas, 3 para a Cidade de Campinas, 2 para a Vila Industrial e 2 

para a Praya Correa de Lemos. 

3 Ver no item 4.2 Unida!les de e "'"" representa~lies, neste Capitulo, a rela<;iio des 

unidades de a serem desenvolvidas neste prototipo. 
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-MATERIAL BASE PARA PRODU!;AO DAS IMAGENS-REPRESENTACAO 

A ideia inicial era tomar como base o levantamento oficial da prefeitura tanto para a 

topografia como para o agenciamento (loteamentos e armamentos) atuals. Tenho 

conhecimento de que a prefeitura possui este material, ja digitalizado, mas nao foi 

possivel acessa-lo pois fui informada de que e informa<;:ao sigilosa e se encontrava sob o 

controle de urn orgao particular responsavel por sua prodw;:ao e utiliza.;:ao. Em fun.;:ao 

disto, a produ9ao dos mapas, tanto da topografia e hidrografia da regiao como do 

agenciamento, foi feita a partir do material que listamos a seguir: 

- mapas historicos 

1. Planta da Cidade de Campinas em 1840 - Pub!icada no !ivro 

"Campinas, seu ber<;:o e juventude" de Celso Maria de Mello Pupo. 

data: 1840 

escala: indefinida 

Obs.: Esta planta serve bern para a identificac;:ao dos primeiros quarteiroes que 

formaram a Freguesia e Vila. Traz a indicac;:ao dos nomes originals e atuals das 

ruas bern como a indicac;:ao de 5 dos principals logradouros e predios. 

2. Planta da Cidade de Campinas e seus edificios principals -

levantada em 1878 pelo Eng. Luiz Pucci. 

data: 1878 

escala: 1:4.000 (incorreta- escala nao identificada) 

Obs.: Este mapa e bastante simplificado, nele consta apenas o agenciamento, e 

mesmo este nao e confiavel pois, entre outras coisas, o erro de escala e 

significativo. Traz 18 identificac;:oes de Logradouros, dentre estas a localiza.;;ao 

dos 3 cemiterios existentes na epoca na Vila Industrial. Devido aos problemas 

apresentados foi muito trabalhosa a revisao deste mapa, e mesmo assim nao pude 

localizar com seguran9a estes cemiterios. Faz-se necessilrio uma confronta<;:ao 

com outros materials visuals como fotografias ou outros mapas. 

2. Cidade de Campinas em 1900 "Expressamente feito para o livro "Campinas 

ern 1900", organizado por Leopolda Amaral e editado pela Casa do Livro Azul 

de Castro Mendes e Irmao. 

data: 1900 

escala: 1: 

Obs.: Este mapa traz a topografia, hidrografia e agenciamento da epoca. E 
bern cuidado, trazendo a discrimina;;ao das ocupadas, a localizac;:ao de 

alguns predios e uma legenda corn a indica<;:ao de 34 predios e/ou logradouros 

irnportantes e a indicayao das saidas da cidade. Tive acesso a algumas c6pias 

especialmente bern produzidas deste mapa, coloridas e inclusive corn indica.;;oes 

de vegetao;:ao, rios e "barrocas". Comparando corn outros mapas, no entanto, 

pude constatar erros de localiza<;:i'io de diversos logradouros, predios, nos e 

barrocas, principalmente na parte onde hoje se encontra a Vila Industrial. 

3. "Planta da Cidade de Campinas" Edi<;:ao da Casa Genoud 

data: 1916 

escala: 1:4.000 (incorreta) 

Obs.: Este mapa foi cedi do pelo Sr. Benedito Barbosa Pupo, e traz so mente o 

agenciamento, discriminando alguns logradouros. E urn mapa razoavel, 

apresentando cuidado corn algumas representac;:oes. Cornparando com uma 

planta atual ni'io apresenta grandes erros agenciamento. 

4. da Cidade de Carnpinas -

Levantada quando Prefeito o Ex..rno. Sr. Orozimbo Maia 
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data: 1929 

escala: 1: 5. 000 (incorreta - escala 1: 10.000 ) 

Obs.: Esta planta traz a topografia, hidrografia e agenciamento da epoca, 

contando inclusive com alguns loteamentos ainda projetados. Traz alnda o 

levantamento de alguns do pn§dios principals e de alguns nao identificados, 

principalmente nos balrros ainda em forrna91io como a Vila Industrial. E urn mapa 

bern acabado e comparando com uma planta atual podemos considera-lo 

confiavel apesar do erro de discriminas:ao da escala. 

5. Mapa do Municipio e Cidade de Campinas por Vicente Castiglione 

data: 1952 

escala: 1: 1 0. 000 

Obs.: Este mapa traz somente o agenciamento, discriminando so mente os 

logradouros principals. E urn mapa produzido sem cuidado em terrnos de 

desenho mas, comparando com uma planta atual nao apresenta grandes erros de 

agenciamento. 

6. Mapa da Capitania de Sao Paulo e seu sertao. 

data: provavel 1765-1775 

escala: sem escala 

Obs.: Reprodu9iio fotografica cedida pelo Centro de Memoria (original 

depositado na Biblioteca Nacional-RJ). Mapa que pega de Santos a Goias, 

referenda a regiao de Campinas no Caminho dos Goyases. 

- mapa cadastral 

1. Planta do Municipio de Campinas - Secretaria de Planejamento e Coordena9iio 

Prefeitura Municipal de Campinas 

data: 1984 

escala: 1:50.000 

Obs.: Esta c6pia foi cedida pelo Sr. Benedito Barbosa Pupo. Mapa preciso do 

Municipio de Campinas, com hidrografia, sistema rodo-ferroviario e 

agenciamento. A baixa qualidade da c6pia nao permite urn born aproveitamento 

das inforrnayoes. 

- plantas cidade, antigas e atuals, vendidas em bancas de jomals, dentre elas: 

1. Mapa do Municipio e Planta da Cidade de Campinas e seus Distritos. 

Comercio e distribuiviio de Revista Palma Ltda. 

data: 1987 

escala: varias 

Obs.: Mapa e plantas com detalhes interessantes, como areas verdes e sistema 

viario. 0 desenho e de baixa qualidade. 

2. Guia Geocity Campinas- Zoneamento Urbano. Produ<;ao e Edi.;:ao GeoCamp. 

data: 1999 

escala: sem escala 

: Nesta pla11ta, temos a rnancha urbana atual, corn a delimita9ao por zonas de 

acordo com o codigo de obras atual. E bastante esquematica, nao servindo como 

referenda de precisiio. 

- mapas e plantas do Brasil, do Estado, Regilio e da Cidade, reproduzidas ern 

., "vo, atlas e enciclopedias, dentre estes: 

fonte: N!ELLO PUPO, C. Ma1ia de, Campinas seu ben;o AcaderrJa 

Ca.rnpinense de Letras, Sao Paulo - SP 1969. 
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1. Mapa de Campinas, "Cidade habitada em 1840" 

Obs.: Planta do nucleo original, cuidadosamente preparada, com nomes das ruas 

( originais e atuais) (pag. 114) 

2. "Mapa indicando o Rocio doado por Barreto Leme" 

Obs.: Planta indicando OS limites do Rocio sobre a planta de Campinas da epoca 

publica9ao do livro (1969). (pag. 68) 

3. "Campinas de 1774 sobre Campinas de hoje" 

Obs.: Planta cuidadosamente preparada, indicando o tra9ado do caminho dos 

Guayases, bern como os pousos e pastos existentes ern 1774, sobre a planta da 

cidade na epoca da publica9a0 do livro (1969). (pag. 47) 

- plantas da cidade - Lista Telefunica 

Utilizamos diversas plantas, publicadas nos ultimos 5 anos, geralmente para 

cornpara9ao e confinna9ii.o de algumas infonna9oes. 

- arqnivos digitais - arquivos baixados na Internet do site da ESALQ4 - Escola Superior 

de Agronomia Luis de Queiroz. (http://wv.w.cena.usp.br/piracena!htrnlJgeopro.htm) 

1. topografia da bacia do Rio Piracicaba, em arquivo bitmap5. 

2. hidrografia da bacia do Rio Piracicaba em arquivo bitmap. 

3. uso do solo da bacia do Rio Piracicaba ern arquivo bitmap. 

4. rnunicipios da bacia do Rio Piracicaba em arquivo bitmap. 

5. mancha urbana das cidades da bacia do Rio Piracicaba em arquivo bitmap. 

6. topografia da bacia do Rio Piracicaba, em arquivo vetoria16 

4.1.3 -all- ETAPAS DE PRODU(AO DAS IMAG.ENS-REPRESENTA(AO 

1 - Digitaliz:~u;lio e Vetoriza~lio dos mapas 

EQU!PAMENTO- Micro computador multimidia 300Mhz, 120MbRAM 

- Scanner Genius Color Page I ( de mesa ) 

PROGRAMAS- PhotoShop versao 5.0 da Adobe Systems Incorporated. 

- AutoCl\D versao 14 da Autodesk 

A forma ideal de realizar esta tarefa seria atraves da Digitaliza<;iio da imagem com urn 

scanner de grandes dimensoes e Vetoriza.;:ao (transfonna<;ao dos elementos da imagern 

em infonna<;:ao vetorial ou matematica) automatica da imagem, atraves de urn programa 

vewr,za91io. nao este equipamento a disposi<;ao, urn scanner de 

pequenas dimens5es fazendo a digitalizayao dos mapas por partes. 

Utilizando o programa AutoCAD, tomei vetorial o mapa digitalizado atraves de urn 

metodo cornplexo onde desenho o mapa por cin1a da imagem nao vetorial, para entao 

toma-lo vetorial, uma altemativa cornplexa e pouco confiavel. A outra altemativa 

disponive! e que utilizei para urn dos mapas, foi a digitaiiza.;:ao atraves de mesa 

tarefa trabalhosa mas confiavel. 

4 0 site da ESALQ, dispcnibiliza mna serie de informa,res gnificas, em forma de arquivos de imagens e 

vetoriais referentes a Bacia do Rio Pi.racicaba, da qual fazem parte OS Rios Atibaia e Capivari, que 

cortam o mun.icipio de Campinas. Estas imagens foram geradas a partir do Satelite DATUM C6rrego 

Alegre~Esferoide Intemacional. 

5 Arquivo bitmap ou mapa digital = reprodm;ilo de mna imagem da tela por c6digos na memoria de 

video. A informa<;ijo basica e obit. 

6 vetorial = a imagem e descrita, nao em funcao dos pontes na tela, mas ern fiL.TJ.yiio da descriyao 

de seus pontos e dir~ao em termos de coordenadas e equac;Oes matem2.ticas. 
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Esta etapa foi feita tanto para a geomorfologia (topografia, hidrografia) como para o 

agenciamento para todos os mapas historicos disponiveis e partes dos mapas comerciais 

na medida da necessidade. 

2 - Desenho de mapas e plantas complementares 

EQUIPAMENTO- Micro computador multimidia JOOMhz, 120MbRAM. 

PROGRAMAS - AutoCAD versao 14 da Autodesk 

Quando a infonnayao necessaria nao podia ser digitalizada com uso do scanner, os 

mapas, plantas e detalhes foram desenhados diretamente em meio digital com o uso de 

programas CAD a partir de levantamento tecnico da edificayao ou logradouro. Para isto 

utilizamos como referenda capias em papel dos desenhos tecnicos ou levantamentos in 

loco. 

3 -Analise Comparativa dos Mapas 

(para identifica((ao e posterior correyi'io de possiveis incorreyoes confirmadas) 

EQUIPAMENTO- Micro computador multimidia 300Mhz, 120MbRAM. 

PROGRAMAS- AutoCAD versao 14 da Autodesk 

Para realizar esta etapa, tomei todos os mapas ja devidamente vetorizados, ou seja, cada 

urn dos elementos deste mapa podiam ser identificados por suas coordenadas. A seguir, 

estes mapas foram escalonados adequadamente e sobrepostos em camadas separadas, 

num mesmo arquivo de trabalho para que pudessem ser comparados. Tendo como base 

todas as informa9iies ja catalogadas pude identificar alguns elementos, acrescentar 

outros e identificar algumas incorreyoes. Complementarmente, fiz visitas acompanhadas 

de moradores a Vila Industrial para identifica91io e localizayao de alguns logradouros 

para o agenciamento atual e identifica((ao e localiza((iiO de logradouros para os 

agenciamentos de epocas anteriores. 

4 - Gera~ii.o dos mapas e plantas. 

EQUIPAMENTO- Micro computador multimidia 300Mhz, J20MbRAM. 

PROGRAMAS- PhotoShop versao 5.0 da Adobe Systems Incorporated. 

Os mapas e plantas, produzidos com o objetivo de representar as unidades de 

explorayao, sao esquematicos e em padr1io bitmap. 

Atraves do recurso de captura de tela, os arquivos vetoriais produzidos no programa 

CAD7 foram transformados em arquivos bitmap e processados para adequa<;ao 

escala e padroniza91io das representa9iies (cores e tipos de linhas) e formato. 

Estes arquivos reproduzem basicamente a mancha de ocupayao urbana, os sistemas 

rodo-ferroviario e a hidrografia sobre urn fundo com a informay1io da topografia. Foran! 

produzidos, para o prot6tipo, 14 imagens entre mapas e plantas: 

. mapa atual da Regiao de Campinas - "Regiao de Campinas Hoje" 

. mapa da Regiao de Campinas em 1725- "Pouso dos 3 Campinhos" 

. mapa da Regiao de Campinas em 1779 - "De Freguesia a 

. mapa da Regiao de Campinas em 1797 - "0 ciclo do ayucar" 

. mapa atual da Cidade de Campinas - "Cidade de Campinas Hoje" 

. mapa da Cidade de Campinas em 1730 - "De Bairro Rural a Vila" 

7 CAD ~ Computer Aided Design, Desenho auxiliado por computador. Software generico utilizado para 

desenho e projeto. 
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. mapa da Cidade de Campinas em 1797 - "Vila de Sao Carlos" 

. mapa da Cidade de Campinas em 1842- "De Vila a Cidade" 

. mapa atual da Vila Industrial - "Vila Industrial Hoje" 

. mapa da Vila Industrial em 1840- "0 Lado Feio da Cidade" 

. planta atual da Pra.;;a Correa de Lemos - "Pra.;;a Correa de Lemos Hoje" 

. mapa da area da Pra.;:a Correa de Lemos, 1875- "Cemiterios" 

. planta da Pra~;a Correa de Lemos, 1905- "Jardim do Lemos-iniciativa popular" 

Para atender as necessidades do sistema proposto, os mapas e plantas representatives de 

cada unidade de explora'(ao foram produzidos em dois formatos: 

mapas - imagens 

Destinados a ocupar a tela principal de explorayao, estas imagens, em padrao 

JPG, tern 600x415 pixels e resoluvao de 150 pixels/polegada. 

mapas - leones 

Estes se destinam a funcionar como link, que leva as unidades de explora~;ao. 

Estas imagens, em padrao JPG, tern 90x78 pixels e resoluyao de 72 

pixels/polegada. 

4.1.3- b. Modulo 2 

Produ~iio dos Modelos das unidades de significa~iio 

Os elementos que comp5em este modulo sao os modelos tridimensionais ou maquetes 

eletronicas, representat;ao virtual de cada uma das amidades de explora~iio ( unidades 

espaciais e unidades de significayao ). Na produt;ao dos modelos, o compromisso foi 

principalmente com a eficiencia na visualiza<;:ao - velocidade de acesso e qualidade 

adequados. Por outro !ado, preservada a preocupa<;ao com a topologia - ponto chave 

para a proposta - demos menos enfase a precisao ou ao realismo. Este material foi 

preparado para ser utilizado de duas formas: para a gera.yao de seqiiencias de animat;ao e 

para explorat;ao virtual na Internet utilizando browsers VRMV. 

Para o prot6tipo foram produzidos 10 modelos representando as unidades de 

significa~iio: 3 para a Regiao de Campinas, 3 para a Cidade de Campinas, 2 para a Vila 

Lndustrial, e 2 para a Pra<;a Correa de Lemos9 

- MATERL<\L BASE PARA PRODU(;AO DE MODELOS 

Com o metodo proposto, fazemos o resgate da volumetria a partir das proJe<;oes 

ortogonais do espa<;o na terra (plantas e mapas) e no plano da cfunara (linbas de 

perspectiva da foto ). Para isto, toma-se necessario termos em maos os arquivos vetoriais 

ou desenhos que representem estas proje;;oes. 

geomorfologia 

A partir do material vetorizado na etapa anterior, foram produzidos os seguintes 

mapas da topografia e hidrografia: 

1. mapa em vetorial com a topografia e hidrografia do municipio de 

Campinas, montado a partir do material baixado do site da ESALQ - Escola de 

8 VRML = Virtual Modeling J\tllli!rup Language 

9 Ver no item 4.2 Unidades de Expiora~iio e suas rep•re!>en·ta~<iles, neste Capitulo a rela£;ijo das 

wjdades de exploraviio a serem desenvohidas neste prot6tipo. 
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Agronomia Luis de Queiroz. (http://m;w.cena.usp.br/piracenalhtrnllgeopro.htm), na 

Internet. 

Obs.: 0 material coletado passou por urn processamento que indui adequa<;ao de 

escala e padroniza<;ao das representa<;5es (cores e tipos de linhas). A topografia e 
representada por curvas de nivel a cada 20m, o modelo abrange uma area de 

aproximadamente 798Km" e seu perimetro ( contorno do municipio) mede 

aproximadamente 191. 798m. 

2. mapa em arquivo vetorial com a topografia e hidrografia de urn recorte da area 

total do municipio, equivalente aproxirnadamente a area ocupada ate o ano de 

1960. 

Obs.: A topografia e representada por curvas de nivel a cada Sm, o rnodelo 

abrange urna area aproximada de 2l9Km1 e o contomo artificial, tern urn 

perimetro de aproxirnadamente 59.31 Om. Este mapa foi produzido utilizando, 

complementarrnente, as informa<;oes do arquivo vetorial baixado do site da 

ESALQ (http://m;w.cena.usp.br/piracenalhtrnllgeopro.htm) na Internet e do arquivo 

vetorial digitalizado a partir do mapa: "Planta da Cidade de Campinas", de 1929, 

levantada quando Prefeito o Exmo. Sr. Orozirnbo Maia em escala 1:10.000. 

As informa<;5es obtidas a partir da vetoriza<;ao deste mapa nao sao muito 

confiaveis por nao ser possivel assegurar a precisao da c6pia disponivel e por ter 

sido vetorizado a partir da digitaliza<;ao de partes do mapa que depois foram 

rnontadas. Por isto, tomou-se necessaria a compara((ao entre esta configura<;ao 

da topografia, corn curvas de nivel a cada 5m, e aquela baixada da Internet, com 

curvas a cada 20m e posterior adequa<;ao das informa<;5es. 

- mapas do agendamento 

1. mapa em arquivo com a mancha da cidade 

1984, montado a partir do material baixado do site 

(hnp://m;w.cena.usp.br/piracenalhtml/geopro.htm), na Internet. 

Campinas em 

da ESALQ 

2. mapa vetorial com as diferentes configura<;5es de agenciamento da cidade de 

Campinas para os anos de: 1840, 1878, 1900, 1916, 1952, 1984, 1990, 1999. 

Obs.: 0 agenciamento e representado por manchas de ocupa<;ao e o nivel de 

detalhe da representagao depende, principalmente, das dimensoes da area 

representada. 

- fotos vet,oru:ad:as 

1. fotos com informa<;oes interessantes sobre o agenciamento e volumetria em 

diferentes epocas, foram vetorizadas para serem usadas como material-base na 

produ<;ao dos modelos. 

Obs.: Estes desenhos vetoriais, que representam as !inhas da perspectiva da foto 

no plano da cfunara, sao fundamentals para a ap!icagao do metodo de resgate da 

volumetria proposto, que detalha..rnos no Anexo 1. 

oe:serill<IS vetoriais pmduzidos 

1. arquivos vetoriais (plantas ou mapas), deser.hados pela autora a paitir de 

levantamento in loco ou de c6pias em papel. 

Obs.: Estes arquivos se diferenciam dos digitalizados por serem desenhados 

diretamente em programa CAD, a partir de levantamento tecnico da edifica<;ao 

ou logradouro. Sao desenhos precisos e fomecem informa<;5es seguras sobre a 

configura<;ao espacial (forma), sendo de grande valia para a elabora9ao 

modelo. 



-bll- .ETAPA§ PARA PRODU(AO DO§ MOD.ELO§ 

A partir dos mapas da geomorfologia, plantas do agenciamento e do material 

iconografico ja digitalizado e feito o resgate da volumetria utilizando recursos da 

Computa<;ao Grafica, mais especificamente o Metodo de Recupera<;ao de informav5es 

3D a partir de representa<;oes (plantas e fotos) que descrevo no Anexo 1. 

1 - Localiza~iio da Posi~ao da Camara I Identifica~iio do "Ponto de Vista". 

EQUIPAMENTO- Micro computador multimidia 300Mhz, 120MbRAM. 

PROGRAMAS - AutoCAD versao 14 da Autodesk 

- 3D Studio MAX versao 2 da Kinetix 

Nesta etapa, utilizamos os programas acirna para processar geornetricamente as 

informa<;6es dos arquivos vetoriais produzidos anteriormente, a saber: mapas e plantas, e 

fotos vetorizadas. Comparando os dados dos dois pianos (de terra e da cil.mara) 

podemos determinar, aproximadamente, a posi<;ao da cil.mara. 

A defini-;:ao da posi-;:ao da cil.mara a partir das informa<;6es vetoriais nos pianos de terra 

(planta) e plano da cil.mara (linhas da perspectiva ), e feita experimentalmente, de forma 

intuitiva, utilizando os recursos visuais e interativos com simula<;ao em tempo real, 

oferecidos pelo programa. Este metodo, nao e preciso mas o resultado e bastante 

satisfat6rio e atende plenamente os objetivos do trabalho. 

Localizada a posi-;:ao da cil.mara para cada uma das representa96es fotograficas em 

estudo, cria-se urn arquivo vetorial que contenha a localiza<;ao da cil.mara, a 

representa<;:ao vetorizada da foto e o desenho da planta. 

2 - Modelagem tridimensional 

EQUIPAMENTO- Micro computador multimidia 300Mhz, 120MbRAM. 

PROGRAMAS - 3D Studio MAX versao 2 da Kinetix 

Nesta etapa, o programa de modelamento para construir tridimensionalmente 

o objeto a partir do arquivo vetorial gerado na etapa anterior. 

Da imagem utilizada para definir o pla..T~o da cil.mara, podemos tirar as informa<;:oes 

necessarias para o desenho dos contornos edificayao ou logradouro. 

Num trabalho de realimenta<;ao, utilizamos as informa<;:oes visuais sobre o agencia..'Tlento 

- inclusive gabarito dos predios - que podemos recuperar das imagens disponJveis, como 

paril.metro de compara-;:ao para obter o melhor resultado possivel em termos da 

organiza<;ao espacial da cidade para as diferentes epocas contempladas nas unidades de 

significa<;ao 

Para assegurar urn resultado mais interessante, utilizamos ainda as informa<;oes visuais 

que podemos recuperar das imagens fotograficas ou mesmo da iconografia para resgatar 

caracteristicas morfo!6gicas especificas para as diferentes epocas. 

3- Gera!Yiio de seqiiencia de aniim:u;iio 

EQUIP AMENTO- Micro computador multimidia 300Mhz, 120MbRAM 

PROGRA\1AS - 3D Studio l'v1AX versao 2 da Kinetix 
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- QuickTirne 3.01° 

Corn as seqiiencias de animayao geradas procuramos explorar algumas caracteristicas 

importantes ou apresentar experiencias interessantes relacionadas a unidade de 

significayao representada por aquele modelo. Estas seqiiencias pre-gravadas nos 

permitem fomecer infonnayiles "animadas" (nao estaticas), recolhidas ou elaboradas a 

partir da documenta<;ao coletada. Algumas sequencias produzidas podern simu!ar, por 

exemplo, o processo de ocupa91io do espayo em determinado periodo, ou a imp!antayao 

de uma ferrovia. 

4 - Gera~ao de Arquivo VRML - para exploravao virtual 

EQUIPAMENTO- Micro computador mu!timidia 300Mhz, 120MbRAi\IL 

PROGRAMAS - 3D Studio MAX versao 2 da Kinetix 

-Microsoft VRML 2.on 

Nesta etapa, o modelo sera exportado como arquivo padrao VRML, para explora<;:ao 

virtual. Para o atual estagio do prot6tipo, foram gerados 14 arquivos contendo: 

. modelo da Regiao de Campinas em 1725 - "0 Pouso dos 3 Campinhos" 

. modelo da Regiao de Campinas em 1779 - "De Freguesia a Vila" 

. modelo da Regiao de Campinas em 1797 - "0 Cicio do A<;ucar" 

. modelo da Cidade de Campinas em 1730- "De Bairro Rural a Vila" 

. modelo da Cidade de Campinas em 1797 - "Vila de Sao Carlos" 

. rnodelo da Cidade de Campinas em 1842- "De Vila a Cidade" 

. rnodelo da Vila Industrial em 1840- "0 Lado Feio da Cidade" 

. modelo da Vila Industrial em 1872- "A ferrovia" 

. modelo da area da Pra<;:a Correa de Lemos, 1875- "Cerniterios" 

. rnodelo da Pra9a Correa de Lemos, 1905- "Jardim do Lemos-iniciativa popular" 

4.1.3 - c. Modulo 3 

Digitaliza~ao do material coletado 

0 sistema faz uso de material das diversas midias em varios fonnatos. Os documentos 

coletados sao, inicialmente, convertidos para o formato digital atraves da digita<;:ao 

(textos) e digitaliza9iio (fotos, desenhos, reprodu<;:oes, som, video). Nesta etapa, 

geralmente, e necessaria algum tipo de processamento complementar como: fonnata<;iio, 

redimensionamento, padronizaviio, etc. Em alguns casas, no torna-se necessario 

urn processamento mais acurado, envolvendo sele<yao, classifica<;iio, organizaviio, 

tabelamento, etc. 

No prot6tipo, por exemplo, os textos sao apresentados em fonna de citao;:oes, resumos, 

transcrivao de depoimentos, tabelas e fichas. As fotos e mapas, sao apresentados ern 

diferentes tamanhos, resolu<yoes e padr5es, dependendo da situavao. As grava<;:oes em 

audio e video, foram selecionadas, classificadas e digitalizadas em partes, atender as 

necessidades de exploravao de urn terna especifico, por exemplo. 

Este modulo compreende a produ<;:iio das imagens, textos e seqilencias. 0 

processamento de cada urn destes sub-itens, esta detalhado a seguir. 

4.1.3 - c. A ~ produ~lio imagens a partir de documentos coletados 

10 Programa para cria<;ilo e ~isualiz3\'ilo de arquivos de video digitais. 

11 Programa para v:isualiza<;ilo interativa de mode!os tridimensionais. 
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grupo contem os arquivos de imagem gerados a partir da digitalizao;:ao de fotos e 

iconografia coletada e produzida. 
MATERIAL BASE PARA PRODUCAO DAS IMAGENS DIGITALIZADAS 

-material iconogrilfico inventariado (fotos, desenhos e mapas) e digitalizado. 

- material fotogrilfico produzido e digitalizado. 
PRODUCAO DAS IMAGENS DIGITALIZADAS 

EQUIPA-l\i!ENTO- Micro computador multimidia 300Mhz, 120MbRAM. 

PROGRAMAS- PhotoShop versao 5.0 da Adobe Systems Incorporated. 

Obs.: Na produvao destas imagens, utilizamos os recursos dos programas 

principalmente no que se refere a formata9ao da imagem - dimensoes e resoluvao 

- de modo a padronizar adequadamente, as imagens diferentes, vindas de fontes 

diversas. 

As irnagens produzidas nesta etapa, arrnazenadas em arquivos padrao JPG, foram 

padronizadas em 320x240 pixels e resoluvao de 150 pixels/polegada com a 

previsao de gera9ao de imagens thumbnails12 para utilizavao com browsers de 

imagens, disponiveis na Internet. 

4.1.3 - e. B - produ9lio de textos a partir de documentos coletados 

Este grupo abrange todos os arquivos que contem informa<yao textual. 
MATERIAL BASE PARA OS TEXTOS DIGITALIZADOS 

- transcri<;ao dos depoimentos 

- textos coletados - cita96es 

- textos coletados - sinteses, aqm temos todo o material coletado como 

anotaviies do pesquisador. 
PRODUCAO DOS TEXTOS DIGITALIZADOS 

EQD1PAMEN10- Micro computador multimidia 300Mbz, 120MbRAL\1. 

PROGRAIVIAS - Microsoft Word 97 

Os textos, de urn modo geral, foram digitados e formatados de modo a se 

adequarem a utiliza9ao no sistema. 

Os textos mais curtos como as cita9oes e sinteses, foram formatados para serem 

apresentados em pequenas caixas de diruogo. Os textos mais longos, como os 

resumos hist6ricos e biografias coletados, estao em formato-pagina e sao 

apresentados em telas com recursos de visualizayao mais flexiveis. 

- e. C- produ~;li.o de seqiiencias a partir das grava~ii.o em audio e video 

Este gmpo contem os arquivos de audio digitalizados a partir depoimentos e video 

gravados pela equipe do Projeto Bairros. 
MATERIAL BASE PARA PRODU(:AO DAS SEQUENCIA§ COLETADAS 

- grava9ao em fita cassete dos depoimentos 

- grava9ao em fita SVHS. 
PRODUCAO DAS SEQUENCIA§ COLETADAS 

EQUIP Al\i!ENTO- Micro computador multiwJdia 300Mbz, 120MbRAJv1. 

- Placa de captura de video. 

PROGR.Al.VlAS- Programa de conversao e edivao de video e audio. 

Utilizando equipamentos e programas para conversao, captura e edi9ao de sinal 

de video anal6gico em arquivo digital, selecionamos seqi.iencias do material bruto 

produzido, que sao arrnazenadas em arquivos padrao WAV (som) e padrao A\1 

ou MOV (video) 

12 Gera<;ilo automatica, por software de re~lr<X!u<;ilo reduzida da imagem para -,isualiza<;ilo rapida. 
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4.1.3- d. Modulo 4 

Outras produ~iles digitais 

Este modulo compreende a produyao das imagens, textos e seqiiencias de animaviio e 

video, produzidas exclusivamente para atender as necessidades do sistema. No caso dos 

textos, utilizamos tambem material produzido para os relatorios do Projeto Bairros. 

4.1.3 - d. A- produ~iio das imagens digitais originais 

Este grupo contem os arquivos de irnagens gerados em meio digital e que utilizam ou 

nao, o material coletado 
MATERIAL BASE PARA .I'RODU(AO DAS IMAGEN§ DIGIT AI§ 

-material iconografico inventariado (fotos, desenhos e rnapas) e digitalizado. 

- material fotografico produzido e digitalizado. 

- transcriyoes/sinteses das descriv5es do espa9o visual recolhidas no inventario e 

depoimentos. 

- desenhos vetoriais produzidos 
PRODU(AO DAS IMAGEN§ DIGITAIS 

EQUIP AMEJ\'TO -:Micro computador multimidia 300Mhz, 120MbRAM. 

PROGRAMAS- PhotoShop versao 5.0 da Adobe Systems Incorporated. 

Na produ9ao destas imagens, utilizamos todos os recursos de processamento de 

imagens disponiveis, contando inclusive com a possibilidade de inserir partes de 

outras imagens ou acrescentar desenhos novos utilizando as informa9oes visuals 

obtidas atraves de depoimentos e pesquisa documental. 

As imagens, armazenadas em arquivos padrii.o JPG, foram padronizadas em 

320x240 pixels e resoluviio de !50 pixels/polegada corn a previsii.o de gera9ao de 

imagens thumbnails para utilizayao com browsers de imagens, disponiveis na 

Internet. 

4.1.3 - B - prodm;ao de textos originals 

Este grupo contem os arquivos de textos gerados em meio digital exclusivamente para o 

projeto e aqueles produzidos pelos pesquisadores do Projeto Bai.JTOS. 
ii<!ATERIAL BASE PARA PRODU(:AO DOS TEXTOS DIGITAIS 

- arquivos tematicos. 

- fichas de conteudo das fotos. 

- arquivos complementares produzidos como resumos historicos ou textos 

academicos ineditos. 
PRODU(:AO DOS TEXTOS ORIGINAlS 

EQlJIPAJ.VIENTO- :Micro computador multimidia 300Mhz, 120MbRAM. 

PROGRAMAS- :Microsoft Word 97 

A produ9ilo destes textos envolve simplesmente a fonnata~;ao dos textos de 

modo adequa~los a forma de apresenta9ao no prototipo. 

4.1.3- d. C ~ produ4;iio das seqiiendas digitais originals 

Este contem os arquivos de video originalmente produzidos em meio digital, a 

todo o material produzido nas etapas anteriores. 
MATERIAL BASE PARA AS SEQUENCIA§ DIGIT AI§ ORIGINAlS 

- mapas e pla.TJtas digitais 

- modelos tridimensionais 

- imagens digitais 

- seqiiencias de audio 
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- seqiiencias de video 

PRODU(AO DAS SEQiJ:ENCIAS IIIGITAIS ORIGINAlS 

EQUIPAMENTO- Micro computador multimidia 300Mhz, 120MbRAM. 

PROGRAMAS - 3D Studio MAX versao 2 da Kinetix 

- QuickTime 3.0 

Esta produ<;ao se divide em: 

- seqiiencias de anima~;iio (ja contemplada no item 4.1.3 - bii item 3) 

A partir dos modelos tridirnensionais, geramos seqiiencias de anirna<;ao que 

simulam urn passeio pelo espa90 modelado. Como num sobrevoo, o explorador 

vai poder visualizar o modelo em sua totalidade. 

- sequencias de video produzidas 

Estas seqiiencias, podem canter todos os tipos de material-base, permitindo 

arranjos extremamente ricos e consistentes, inclusive com a possibilidade de 

utiliza>;:iio de recursos sonoros e informa<;iio textual. 

4.1.4 - Org:miz:u;iio do Material Produzido em .Bibliotecas 

Como apresentamos na IntroduQiio, a classi£caviio das informa<;:oes em bibliotecas se da 

a partir de criterios formais e funcionais. Optamos por classificar todo o material 

multimidia que alirnenta o prototipo em 4 bibliotecas de apoio e 14 bibliotecas de 

informa<;iio: 

BmLIOTECAS DE APOIO 

l. Imagem - Contem os arquivos (\memorialbibapoiolimagem\nomedaimagem.jpg) de 

imagens estaticas, em grandes di.mensoes, produzidos para serem usados como 

apoio ao sistema, conforme descrito no item 4 .1.3 -a. 

2. leone - Contem os arquivos (lmemorialbibapoiolicone\nomedaimagem.jpg) de 

imagens estaticas, em pequenas dimensoes, produzidos para serem usados como 

apoio ao sistema, conforme descrito no item 4 .1.3 -a. 

3. Cronoteca - Contem tabelas onde as informa>;:oes sobre as unidades espaciais 

estao organizadas cronologicamente. 

Toda a infonna~lio que alirnenta o sistema (armazenada nas outras bibliotecas) 

foi organizada em forma de tabela que se estrutura a partir das unidades 

espaciais e de significa~;io, organizadas cronologicamente. Estas tabelas 

(lmemoria\bibinfolcronoteca\unidade de explora<;ao.html) remetem ao arquivo que 

contem a informavao, e informam tambem, o codigo da fonte ou origem 

documento e a localiza<;ao ( numero da pagina) qua11do justillcar. Cada tabela, 

funciona como o roteiro cronologico da i.'lformayil.o disponivel, sabre cada 

ml.Ul:Hl~ de explora~lio. 

4. Metateca - Contem tabelas que indicam os arqmvos com informa<;oes 

detalhadas sabre os dados das outras bibliotecas. 

Para os depoimentos, temos uma tabela que remete aos arqmvos com as 

informa<;:oes sobre as entrevistas organizadas em fun<;ao do nome 

entrevistados (lmemorialbibinfoldepoimentolmetadepo.html). 
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Para as fotos, disponibilizamos uma tabela (\memoria\bibinfolfototeca\metafoto.rtf) 

organizada em fun~tiio do nome do arquivo da foto e que remete a ficha de 

conteudo. 

Para as sequencias de audio (\memoria\bibinfo\audioteca\metasom.html) e video 

(\memoria\bibinfo\videoteca\metavideo.hml), as tabelas organizadas em fun~tiio do nome 

do arquivo, remetem a ficha de informac;ao. 

Para os mapas e plantas coletados, e que foram usados como base para as 

produc;oes multimidia, temos uma tabela (\memoria\bibinfo\mapoteca\metamapa.html) 

organizada em fum<iio do nome do arquivo e que remete a ficha de informa'(iio. 

5. Texto-Info - Contem arquivos com informa<;5es complementares como: 

descric;ao do projeto, mapa do site, informa9iies adicionais, bibliografia, fontes, 

creditos e agradecimentos (\memorialbibinfoltexto-info\uome.html) . 

BIBUOTECAS DE INFORMA(:AO 

l. Modeloteca - Contem arquivos vetoriais, (\memorialbibinfo\videoteca\uome.vrml) 

modelos tridimensionais da topologialvolumetria das unidades de signific:u;ao 

(maquetes eletronicas) para explora9iio virtual, produzidas conforme descrito no 

item4.1.3- b. 

2. Roteiroteca - Contem arquivos (\memoria\bibinfo\vi<L"''teca\uome.mov ou avi) de 

animac;ao e video produzidos conforme descrito nos itens 4.1.3 -be 4.1.3 -d. C. 

3. Fototeca - Contem os arquivos (\memorialbibinfolfototeca\uome.jpg) de imagens 

estaticas digitalizados a partir de originais (fotos ou desen..hos) e produzidos 

conforme descrito no item 4.1.3 -c.A 

4. Depoimentos • Contem arquivos com as transcric;oes dos depoimentos 

(\.'Tiemoria\bibinfo\depoinJ.entos\uomedoeutrevistado.html) colet::tdiJS 

do Projeto bairros e produzidos conforme descrito no 

pesquisadores 

4.1.3- c.B. 

5. Videoteca Contem uma selec;ao de sequencias de video 

(lmemoria\bibinfolvideoteca\nome.mov ou avi) produzidas conforme descrito no item 

4.1.3- c.C. 

6. Audioteca Contem uma selec;ao de sequencias de 

CUI!emorialbibinfo\-videoteca\uome.wav) produzidas conforme descrito no item 4.1.3 -

cC. 

7. Mapoteca Contem todos os arquivos de imagens estaticas 

(\Illemorialbibinfolvidecteca\uomejpg) produzidos conforme descrito no item 4.1.3 -

dA 

Txt-teca - Contem arquivos hJpertexto com cita<;:5es e anotac;5es reco!hJdas 

pelos pesquisadores (\memoria\bibir.foltxtcilacaoltexi:o.html), produzidos conforme 

descrito nos itens 4.1.3 - c.B e 1.3 'd. B. 
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Temateca - Contem arquivos hipertexto com os recortes tematicos 

(\memorialbibinfoldepoimentos\nomedotema.html), produzidos conforme descrito no 

item 4.1.3 -d.B. 

Mais-teca - Contem arquivos hipertexto, geralmente mais extensos, com 

informavoes complementares sobre as unidades espaciais 

(\memorialbibinfolparasaber+lapendice.html), produzidos conforme descrito nos itens 

4.1.3 -c.B e 4.1.3 -d.B. 

HistoBio - Contem arquivos hipertexto com resumos hist6ricos e biografias 
(\memorialbibinfolhistbio\resnmohistorico.html) (\memoria\bibinfolhistbiolbiografia.html) 

produzidos conforme descrito nos itens 4.1.3 -c.B e 4.1.3 -d.B. 

Meta-dados - Contem arquivos com os meta-dados (informa<;oes sobre os 

dados das outras bibliotecas). Os meta-dados, foram padronizados para atender 

as necessidades especificas da consulta as bibliotecas13, o que exigiu uma 

formata9ao complementar das fichas de conteudo e informayao produzidas pelos 

pesquisadores do Projeto Bairros. 

Para os depoimentos, ternos os arquivos com as informa<;oes sobre as entrevistas 

como nomes dos entrevistadores e entrevistados, data, local, condi96es tecnicas, 

etc. (\memoria\bibinfo\depoimento\nomedoarquivodedepoimento.html). Este material foi 

produzido pelos pesquisadores do Projeto Bairros. 

Para as fotos, temos arquivos (\memorialbibinfo\fototeca\nomedoarquivodafoto.html) 

com as fichas de conteudo. Os pesquisadores do Projeto Bairros produziram os 

arquivos referentes as fotos da exposi<;ao, e eu os correspondentes ao restante do 

material fotografico digitalizado. Os arquivos originais, denominados ficha de 

conteudo, continbam as seguintes informa<;;oes: data de produ<;;ao, autor, 

fonte/origem, localiza<;ao na fonte/origem (pagina ou numero na colevao ), 

informa<;oes e condi<;oes tecnicas, e informa9oes especificas (legenda, 

observa<;oes, informa96es adicionais, indicios, etc.). Posteriormente, estes 

arquivos tiveram que ser adaptados para atender as necessidades do sistema. 

Para as seqiiencias de audio (\memorialbibinfolaudiotecal nomedoarquivodesom.html) e 

video (\memorialbibinfolvideoteca\nomedoarquivodevideo.html), os arquivos contern as 

seguintes informa<;oes: data de produ9ao, autor, entrevistadores e entrevistados, 

informas:oes e condi.;oes tecnicas, e ir£ormayoes especificas ( observar;oes, 

informa<;oes adicionais, indicios, etc.). 

Para os rnapas e plantas coletados, os arqmvos 

(\memoria\bibinfo\rnapoteca\nomedoarquivodemapa.html) informam a data, autor, 

fonte/origern, localizas:ao na fonte/origem (pagina ou numero na coler;ao ), 

informa<;oes e condi<;oes tecnicas, e informa<;:oes especificas (legenda, 

observa<;oes, informa.;:oes adicionais, indicios, etc.). 

bibliotecas estao organizados tac"lto os documentos que foram 

digitalizados ( textos, fotos, mapas, audio e video), como os documentos produzidos 

peios pesquisadores sobre os temas (fotos atuais e textos acadernicos) e os docurnentos 

a paitir do material coietado (como os arquivos tematicos, as fichas de 

conteudo, as tabeias cronol6gicas, os modelos tridimensionais e os "roteiros"). 

13 Ver, no item 4.1.4 -b • .EJqllora~ii.o, as caracteristicas deste tipo de utilizacao do sistema. 
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4.2 - A CIDADE - UNIDADES DE EXPLORACAO 

Discrirninamos a seguir, alguns pontos fundamentais do prototipo que desenvolvemos, 

no que diz respeito a forma como vemos e representamos o nosso objeto: 

_ cidade Hoje - Apresenta o ambiente urbano, a partir de representa~;oes visuais 

esquematicas de sua dimensiio espacial atual, que denorninamos: unidades 

espaciais. 

_ cidade como processo - Apresenta o conjunto dos cortes de significa~ao 14 , 

recortes que identificamos na unidade espacial, a partir da amilise do universo 

documental disponiveL 

_ cidade como momentos - Apresenta as unidades de significa~ao a partir de 

representa9oes visuais esquematicas de sua dimensao espacial. 

_ cidade como experiencias - Nas representa9oes das unidades espaciais e de 

significa~ao, elementos especificos, ligados tanto a forma quanto a funyao, 

servem de "gancho" para orientar a explora.;iio. 

. cidade virtual - Disponibiliza modelos tridimensionais das unidades de 

significa~ao, para explora<;:ao virtual do espa.;o ambiental modelado. 

Ate o momento, o prototipo contempla, em diferentes niveis de detalhamento, as 

unidades espaciais listadas abaixo (preferencialmente aquelas apresentadas em negrito ). 

Regiiio de Campinas 

- Distrito de Bariio Geraldo 

- Distrito de Souzas 

- Distrito de Joaquim Egidio 

- Cidade de Campinas 

- Regiao Central 

- Cambui 

- Vila Industrial 

- Pra~a Correa de Lemos 

- Igreja de Sao Jose 

- Esta~;iio F epasa 

Dentre as uuidades espaciais citadas, o contemp!a, as unidades 

significa~ao listadas abaixo, preferencialmente aque!as apresentadas em negrito. 

Regiiio de Campinas 
_ 16--- -1725 "AEstradadosGuayases" 

. 1725 - 1760 "Pouso dos 3 Campinbos" 

Surge o Bairro rural de Campinas do Mato Grosso. A partir de 1730 ate 1739 se 
identifica o primeiro fluxo rnigratorio_ 

. 1760 - 1797 "De Freguesia a Vila" 

Com a decadencia das minas, se inicia o segundo fluxo rnigratorio responsavel 
pela continuidade da ocupa.;iio da regiao_ 

. 1797- 1842 "0 Cicio do A~ucar" 

14 Ver defini9ao no item Metodoiogia ~ 2. Amilise dos Dados e Defini!iliio dos "Cortes 

de Significa~;iio" , na Introdu~ao. 
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Crescimento populacional da regmo, inicialmente com a implanta<;iio dos 

engenhos de ayucar e em seguida, a consolidaviio do nucleo urbano, com a 

implanta<;ao da prospera agricultura cafeeira . 

. 1842- 1900 "No de Comunicac;:oes- Polo Regional" 

. 1900 - 1920 "Eixo de Expansao Industrial" 

. 1920- 1950 "Separatismo dos distritos" 

. 1950- 1970 "Parque Industrial" 

. 1970-2000 "Polo de Regiao Metropolitana" 

Cidade de Campinas 

. 1725-1774 "De Bairro Rural a Vila" 

Inicio do povoamento ate a funda<;;iio da Freguesia das Campinas do Mato 

Grosso. A partir de 1730 ate 1739 se identifica o primeiro fluxo migratorio . 

. 1774 - 1797 "Vila de Sii.o Carlos" 

Da cria9iio da povoa<;iio ate a eleva;;:ao a Vila de Sao Carlos. A partir de 1772 ate 

1779 se identifica urn segundo fluxo migratorio que leva a fonnaviio do nucleo 

urbano. Economia prospera com a produ9ao e industrializa<;:ao da cana de a9ucar . 

. 1797- 1842 "De Vila a Cidade" 

Da eleva<;:ao a Vila ate quando recebe foros de Cidade. Implanta<;:iio da 

agricultura cafeeira, que se consolida em 1842 traz alento economico a regiiio e 

provocando modifica96es na organiza<;:iio espacial do nucleo urbano . 

. 1842- 1889 "Polo Regional-Centro Ferroviario" 

A cidade cresce, inicia-se a implanta<;:ao dos primeiros melhoramentos. Campinas 

e importante polo regional e centro ferrovi:Lrio . 

• 1889- 1900 "Fenix, renasce das dnzas" 
0 processo de crescirnento da cidade e interrompido pelo surto de febre amare!a 

que dura 10 anos. As obras de saneamento delineiam a nova estrutura urbana . 

. 1900 - 1934 "Industrializacao, crise urbana" 

. 1934- 1960 "0 Plano de Melhoramentos" 

. 1960- 1970 "Eixo de Expansao Industrial" 

. 1970- 1980 "Consolida Industrializa<;ao" 

. 1980 - 1990 "Polo de Alta Tecnologia" 

. 1990- 1999 "Consolida Polo Cultural e de Alta Tecnologia" 

Vila llldnstrial 

- 1872 "0 Lado Feio Cidade" 

Desde o inlcio da urbaniza<;:iio, a area onde hoje se situa a Vila Industrial, 

assumiu uma voca<;:ao de exc!usao com a constru<tiio do Asilo Morfeticos, o 

Hospital dos Variolosos e depois o Matadouro. Era conhecida como Vila dos 

Buxeiros . 

• 1!172 - 1929 "A fermvia" 

Com a implanta<;iio da ferrovia, e a constru<;:iio de vilas operanas, define-se 

claramente a nova vocaviio do bairro emergente: Bairro dos F errovi:Lrios. Por 

Jirrjta<;:oes fisicas (ferrovia e topografia), o Bairro se mantem isolado do nucleo 

original. 

. 1929 - 1950 "Bairn; Popular " 

Com a implanta.;:ao de fabricas e industrias, se confinna a voca<;:iio openiria. Com 

a chegada de mais moradores, atraidos pelas industrias, o bairro se consolida com 

a implanta<;:iio de comercio e servi.;:os. As de bonde, fazem a liga<;ao com o 

nucleo original, !imitada ainda ferrovia e bo<;:orocas . 

. 1950 - 1965 Plano de Me!horan1en1:os" 

. 1965- 1980" A Vila e os novos bairros" 
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. 1980- 1999- Os anos 90 

Pra~a Correa de Lemos 

- 1875 "Cemiterios" 
Em 1855, tem-se as primeiras noticias de dois cemiterios na area onde 

futuramente sera construida a pra<;:a. Em 1866, inaugurados o Cemiterio dos 

Protestantes, dentro da Esta<;:ao, o Cemiterio Publico e o Cemiterio das Almas 

proximos ao Cemiterio dos Protestantes, perto da Esta9ao . 

. 1905 - 1913 "Janlim do Lemos-iniciativa popular" 

Por iniciativa dos moradores e doa9ao do terreno por industrial, morador do 

bairro, inicia-se a implanta<;ao da pra<;:a . 

. 1913- 1930 "Playground" 

. 1930 - 1970 "Teatro, cinema e lazer" 

A pra<;:a, desde a sua origem, se define como ponto de encontro e de 

desenvolvimento de atividades ludicas, abrigando teatro, cinema, coreto e 

playground, ao Iongo de sua historia . 

. 1970- 1999- Os anos 90 

As amidades espaciais e de signific:u;iio, sao representadas no Sistema, de forma 

diferenciada dependendo da orienta<;:ao de explorao;:ao. 

Num primeiro momento, para as umidades espaciais, temos as representa<;:oes 

esquematicas e mapas - sintese das informa9iies imageticas resgatadas. 0 nive! de 

detalhamento depende da escala relativa da unidade de explorao;:ao ( unidades menores 

tendem a conter mais detalhes que as maiores). Procuramos, no entanto, manter uma 

certa coerencia de modo a permitir ana!ises comparativas entre seus elementos 

significativos. 

Na medida em que a explorao;:ao exija, a representao;:ao se torna mais complexa, 

incorporando informa<;:iies mais especificas. No caso de exploravao do processo de 

crescimento da mancha urbana, exemplo, sao caracteristicas fundamentais, alem do 

tra.;:ado das rodovias e ferrovias - informa9iies contempladas nas representa<;:oes 

esquematicas - algumas informa<;:oes mais detalhadas sobre os rios e a topografia; ou a 

utiliza.;ao de recursos visuais mais sofisticados como os modelos tridimensionais. 

Num segundo nive! de explorao;:ao temos as nnidades de significa~ao, ta.mbem 

representadas esquematicamente, no mesmo padrao das unidades espaciais. Mas, no caso 

das unidades de significa~iio, existe a preocupao;ao de valorizar dois tipos de 

representa9ao mais sofisticadas geradas a partir dos modelos tridimensionais. Temos as 

sequencias de anima<;:ao que permitem a simula<;ao de processes e a possibilidade de 

explorao;:ao virtuaL Estes modelos trazem informa<;:oes completas sobre a topografia e o 

agenciamento ( ocupaQiio) da estrutura ambiental em foco; alem do travado das rodovias 

e ferro vias e do sistema de drenagem natural ( c6rregos e rios ), quando justificar. 

4.3- MAPA DO PROTOTIPO 

A seguir apresentamos o Mapa do Prototipo onde temos nas caixas, a pagina e as 

unidades espadais de exp!orao;:ao (regiao, vila e pra<;a). Abaixo de cada 

unidade espadal temos as op<;oes de explorao;:ao. As op<;:iies sombreadas, indicam as 

unidades de significa~iio, que se desdobram como as nnidades espaciais. 
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Urn dos mmores desafios, no desenvolvirnento deste prot6tipo, se refere a 

tecrrica. A instancia como um insighr e se deserrvolveu arduamente per 

sua caracteristica multidisciplinar e inovadora. lvlas as descobertas e avanyos em direyao 

ao objetivo principal do trabalho~ alcanyar a compreensao das re!a<;Oes entre os 

paradigmas das NTs e os processes da memOria foram~ a meu ver, bastante frutiferos. 

A instancia tecnica se desenvolveu tambem de forma interessante e os avanyos tecnicos 

adquiridos nesta rota sao impressivos. NJas os desvios de rota e os problemas que 

surgirarn, foram muito numerosos provocando urn atraso sigr.ificativo na finalizayao do 

projeto. Outre aspecto importante com relayao a t6cPica diz respeito a fantfistica 

evolu<;ao dos sistemas informaticos, exigirrdo altera.;;oes de rota sensiveis, com grandes 

vantagens para o sistema como um todo, certamente, mas grandes prejuizos com relayilo 

ao investimento ja realizado 

Baseado~ fhndamentalmente~ nos conceitos apresentados no item 3.4 - 0 Design, 

Capitulo 3~ e que se desenvolve o protOtipo. Sua dinamica mcorpora tres aspectos 

prmc1pms: 

. atuaiidade - percorrer a unidade espacial a partir de sua topo!ogia no tempo 

preserrte (cidade Hoje), para reconhece-la. 

experienda - atraves da explorac;ao das unidades de significavao (cidade como 

1nomentos ), conhecer os processos e momentos de ruptura . 

. simula(:iio - navegando pelas f'jst6rias) mem6rias, experiencias e explorando o 

espa<yo tridimensional modelado reconstrui-la 

A seguir faremos uma apreserrtavao sucinta prot6tipo pois consideramos muito 

captar a dinamica do processo hipermidia em uma descri<;ao textual, sendo necessaria, 

para a devida compreensao da proposta, a eretiva explorac;ao do prot6tipo. Esta 

apresentayao sera feita a dos de explorayao previstosJ a 

explora<;ao das Unidades Espaciais, e a principal forma de explora<;ao proposta~ a 

exploraqao Biblioteca de Informa<yoes e as op96es de Comunica<;ao Intema e t-~tP;me 

Esta e a furma de interayao mais 

para a proposta que apresentamos 

Partindo de mapas atuais, atraves 

cidade, propomos urn mergulho nas 

e contempla alguns aspectos tundarr1er:ta: 

o usuario pode se localizar e conhecer a 

espadais - recortes topol6gicos 

a etenJ~i,cos a Pra9a 

dos exemplos para a 

Esta explora<;;ao se a representayiio do contorno ou 

aparSncia desta conternporaneidade. Esta representayao ser 

tanto um mapa - como no dis:tritos, bairros e logradouros - como urna 

ou planta - no caso 

!10 



0 acesso as diferentes unidades disponiveis se da atraves da expiorayao visual 

da representayao desta. Por exemplo, ~"percorrendo'j o mapa com o cursor, o usu<irio vai 

deparar com algurnas especiais
7
. onde o cursor se transforma abaixo) e 

surge na uma mensagem convidando o usu.irio a nvisitar'! as urn 

convlte 

alguns 

Figura 12 -

Exolorariio das unidades esoaciais 
~ ' " 

Com esta aproximayao espacial o usuil.rio vm poder, a partir de uma espada! 

maior, acessar outras unidades Isto vale tanto para distritos" ba1rros e 

logradouros~ que podem ser acessados a partir de seus contornos, ou mesmo para temas, 

como religiao e lazeL que oodem ser acessados atraves dos on§dios da igreia e do clube 
'-' / - -' J "--" --

do bairro, respectivamente. 

A partir do momenta que o uswirio seieciona a nnidade espacia! que deseja expiorar, o 

sistema disponibiliza 2 m6dulos de explora<;ao um mais supert1cial, que denominamos 

explorayao horizontal, onde o usu3.rio vai poder se localizar e identificar os elementos, e 

conhecer a hist6ria e evolu<;ao da 1midade espacial; e outro onde o usmirio vai poder 

percorrer as unidades de significa~iio de cada uma das unidades espaciais. 

4.4.1 • a. Explora~iio 

Esta se desenvolve de 

as op<;:oes Histiiria e Para Saber + no menu lateral; outra, no formato de 

do tempo ou cronologia, para resgatar as informayOes a partir e outra, 

que denominamos Onde estou?, acessada atraves da propria imagem (mapa ou 

foto) que representa a unidade. 

'"'"'''" e atraves 
da imagem~ a se no espayo representado (mapa ou 

espadal na contemporaneidade ), identificando os diferentes 

compOem. 

aparece uma 

ao lade. 

14 -

sobre urn a ser identifi:cacdo 

com a id.entificec<;:8io do elemento co1no podemos verna figura 

observar que o de deta1hamento 

intormar;oes depende da unidade espacial esta 

sendo exp!orada. 



uma Linha permite acessar as 

organizadas em tabelas con1 a cnJn,o!Ch(Ja de cada u:nidade espacial. 

estao armazenadas na c:ronoteca 

. Historia 

hipertexios que infonnarn este 

com os personagens ou eventos 

informay6es multimidia complernentares, 

estao armazenadas na biblioteca histobio. 

de cada unidade espacial 

ativar (palavras-chave) EgayOes 

disponibilizando biografias ou 

respectivamente. Estas informa96es 

Sabe:r + - Dei acesso a textos cornplementares catalogados em fun;;ao da 

unidade espacial e armazenados na biblioteca texto-anilJise. 

b. Explora~ao ;!ll!d2tdElS de Significa~iio 

Neste mOdulo de explorayao, o uswirio vai se transportar aos saltos para 

espa9os-tempo determinados desde a origem ate a epoca atual, ponto de partida 

da explora9ao de cada Esta explorw;:ao se desenvolve de 3 

formas . 

. 0 que e? - Aqui 0 usuinio e incentivado, atraves de sensibiliza9aO de areas da 

imagem e utilizando os mesmos recursos graficos do modulo Onde estou?, a se 

localizar no espa9o representado (mapa ou foto da unidade de significa~iio ), 

identificando os diferentes elementos que o compoem 0 nivel de detalhamento 

das infonnayOes vm das caracteristicas de cada de 

sigr;ifi<::u;2io e 

. Portfolio M u!timidia - Disponibilizado no menu lateral, atraves de imagens 

thumbnail o usuario tera acesso ao material multimidia relacionado a unidade que 

esta sendo explorada. 

Este portfolio abrange o 

modelos virtuais~ etc_ Algumas 

depoimentos ou mesmo 

imagetico fotos. video, animavoes, 

destas totos, sequencias de video, trechos de 

desenham recones pontuais e 

contingentes, e 

coletados pe!a equipe por exemplo" uma 

obseniayao mais atenta e distanciada realya a profunda relayao estabelecida entre 

estes tragmentos e os resultados mais amp los da pesquisa. M.emoria reconstruida, 

pequenas lembranyas e pegadas deixadas na identidade do bairro 

A presenya, ou nao~ determinada 

depender das caracrtenstJ 

informac;6es e da 

Estas informa<;6es estao annaze;1arlas 

Rn,t~irn" - >,ruma abordagem mais informal, icones dispersos 

sobre o aten<;:ao do 

videognificas ou montagens 

1 i/ 



Figura 15 - Modulo de Explora<;:ao - Roteiros 

Estes roteiros vao tratar, nao urn lugar ou assunto espedfico~ mas de uma 

experiencia, urn Hcasoq coletado nos depoi1nentos ou urn tema significative. 

Como resultado destas abordagens~ ternos recortes tluidos que desenham 

espayos-tempo instantfineos e contingenciais v1s6es mUltiplas ., nao 

necessariamente seqilenciais em termos de e numa abordagem 

intuitiva e abdutiva (apenas plausivel) da cidade que satisfaz plenamente aos 

objetivos do projeto Estas informa<;oes estao armazenadas na roteiroteca . 

. Passeio virtual - Permite a explora<;:ao, em tempo real, da topologia do espa<;o 

urbano para cada 1midade significa~;iio. Esta explora<;:ao utiliza o recurso de 

VR.c'V!L (Virtual Reality }vfode/ing Language)l 5 acrescentando ao sistema uma 

ferramenta de explorayao especialmente enriquecedora, na medida em que 

disponibiliza uma representayao inovadora - "nao representayao ~' e nao 

necessariamente com referente - que, esperamos, seja capaz de despertar novas e 

imprevisiveis significados. 

4.4.2 - Explora~iio da Biblioteca de Informa~oes 

Paraleiamente a expiora<;ao vinculada as unidades pre-estabelecidas - a saber espacial e 

de significa~iio -, existe a possibi!idade do usmirio acessar as informa<;:oes disponiveis 

atraves de uma busca sistematica a base de dados, em funyao da mJdia original do 

documento coletado ou produzido . 

. Midiateca - o acesso a mforma<;ao se da em fun9ao da tipologia do 

documento, de acordo com estrutura de organizayao para a biblioteca proposta 

no item 4. Organiza~iio do Material lnventariado e Produzido, nesta 

Introdu9ao 

e Externa 

~J\qut, nao temos de fato uma linha de explorayao mas comumcayao com o 

entrar em contato com o 

Figttra 16 - Explora<;ao - Recado 

f6runs e debates organizados pelo coordenadcr-

s1sten:a. 

deste passem 

sistema co;no 1nf0rmayao. 

:5 Virtual Language E uma que 

ex:plc,ra:;ao de modelos tridimensionais onhnc ou seja, conectado na rmen1et 

113 
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externos - Disperses. ao Iongo do sistema, estaremos d1sporubrl1zand.o 

extemos, sempre que justificar 

0 sistema disponibiliza ainda 

organizayao do sistema, a Bib!liv:gJ·a;fia 

0 mostra a 

com as referenc1as bibliogrificas e '.rrn 

denominado Apresenta~iio, disponivel a partir da pagina inicial, com a descri\1ao do 

projeto, informa;;5es adicionais; creditos e agradeclmentos. 

4.5-
~::_·,-;ra, niio e a cidade. sao aiamedas e becos 

a s·erem explorados, tijoios e vazios a seren? 

recolhidos. cidades po.Ysiveis a serern re

consrruidas 

Concluindo, gostaria de que es-re sistema~ como qualquer outro meio 

representat;ao~ apresentac;ao ou comumcayao do objeto que investigamos - a cidade 

nao e a cidade. cidades possiveis vao surgir a medida que o uswirio, assumindo a 

atitude do flanador, se deixar levar peia intui<;:iio e emo<;ao. Desvendar no umverso 

documental suas representa<;oes experienciais ou pennitir que eias aflorem a da 

explora<;ao deste universo documental 

A cidade na contemporaneidade, por si mesma, e a representayao do da 

sociedade, e campo de experiencia legitimo. Mas o espac;o ambiental urbana, possu1 a 

qualidade de ser em realidade e imaginac;ao. ~a sua e a 

cada instante, virtual. E esta a cidade que queremos que seja construida e a 

cada interaQii:o com o sistema 

A base deste esta na montagem e na auw·uc 

percorrer as representa<;oes, recolhendo mem6rias. Com os recursos do 

propomos a permitir 

elementos e de 

montagem nao 

a constnH;flo de mU!tiplas imagens a partir de uma 

associa<;ao e articula<;:iio destes 

uma estrutura rigida, com uma lOgica 

ou de etapas e se:ltien:CJalS pre-re:qulS!Itc>), mas num processo 

Se as perspectiv-as resultados de utilizayao do protOtipo se 

A ideia e 

prot6tipo) nos 

constelayao 

montagem ou sintese devera surgir abruptamente e nao como urn processo 

resultado) contrastantes__ contradit6rios e nleiturasq ambiguas 

resultando numa n1ontagem err1 de cheque - seja por fusao ou 

mascara a realidade mas ao mesmo tempo a revel a~ o · despe:n:ar" 

urn conscientizayao sensivel 

A estrutura trabalho pode favorecer este despertar na medida em ao 

u~mario desenhar um vaivem entre epocas hist6ricas diferentes, 

"coladosn e projetados no presente, se apresentam cle:tn.rnnorlo 

fuvorecern amplamente a identificayao, parte do usuano) de sua 

status E o individuo de sua 

e mais en1patia sentini pelo que e, em lllUHld l!J.L:LdJ l~ld, 0 



a disporibiliza<;:ao deste Sistema [nterativo Hipermidia na acreditamos 

aos objetivos do prot0tipo
7 

que e oferecer ao recursos 

- recuperayao de informay5es sabre o espayo ambiental urbano 

- resgate dos processes por que passou a cidade 

ai; vivenciadas 

- construc;ao de uma narrativa sensivel sobre a cidade, a partir da sua experlencia 

'v!as este prot6tipo so vai ter atingido seu principal objetivo, se conseguir que estes 

resultados se revertam numa consciente e fftrtifera re-construyao de significados, tanto 

individuais quanto coletivos. 

Podemos vislumbrar, ainda, alguns possiveis resultados: 

- identifica9ao dos momentos de ruptura das significa<;:oes. 

- identifica<;:ao 

- delineamento 

el<orrterltCtS Slgrutlcatlvos remanescentes 

veto res 

caminhos 



Anexo 1 
Utiliz~u;ao de Recursos da Computa~ao 

Grafica no Tratamento Geometrico de 

Imagens para o Resgate de Informa~oes 

do Espa~o Tridimensional. 
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A fotografica e videogn!fica de urn espa9o 

fonnam representay6es bidimensionais do espayo tridimensional
7 

""mnwvPl em urn documento ou mfdia. Com os recursos da Cornputa9ao 

te;m;-p'"" a vlsualizayao de as informay6es que dizem respeito a 
espayo, atraves do resgate visual e cruzamento das informay6es do 

espayo tridimensional projetado nas imagens. 

Este metoda consiste basicamente em, utilizando conceitos da geometria projet1va e 

descritiva, e as vantagens da utilizayao de recursos infogrificos corno: rapidez~ 

flexibilidade
7 

interatlvidade e flicil visualizayao; procurar solucionar de forma econOmica 

e flexivel o problema de reconstituir a partir de dados bidimensionais~ informayOes sabre 

o espayo tridin1ensionaL 0 metoda preve ainda a utilizayao de informayao visual e 

lmag6tica contida na docu1nentayao textual 

na "re-construyao" do objeto de estudo. 

/ ,~ ' " ,.. "' ' - 1 \Torrr1a1 e mrormaly e na docurnentayao orat 

A partir de representay6es bidimensionais do espayo - como desenhos em perspectiva, 

reproduv6es a partir de dispositivos ( fotos, video), desenhos em planta e mapas -

combinadas com informa<;:oes obtidas de outras fontes documentais, e possivel 

reconstruir c sistema de proje9ao originaL Identificar o ponto de vista do autor da 

perspectiva ou a posi.;;ao da camara. 

Localizado o ponte de e utilizando os recursos de sojtYvare.Y me permitem 

associar a imagem bidimensional com a pianta do local e o ponte vista" posse mode1ar 

volumetricamente o espayo~ tendo como referencia, no background, a reproduyao 

imagem em questao. Utilizo tambem alguns dados da geornetria construtiva, como as 

propriedades geometricas das figuras tridimensionais projetadas, para a constru<;:ao das 

formas basicas. 

Devido ao problema da nao padronizayao dos documentos disponiveis e limitay5es do 

m6todo utilizado (que preve uma soluyao gnitlca mas nilo rrH§trica), as mformay5es 

- a o e a posiyao da 

camara - sao associadas 

apnJxirna9iio e comtpanxcao suc,':ssrva 

forma intuitive-visual" 

chegar numa 

numa 

rnecanismo e altamente favorecido pelos recursos dos softv..:ares gnificos e suas 

caracteristicas.l E portanto urn processo com alto coeficiente de re-alimentayao, nao se 

corrtlgurando como urn processo coerente cumprimento etapas numa 

linear Ex1ge uma fiexivel
7 

com a aplicayao de cada uma das etapas na medida 

e:m nas 

temas fundamentais 

1 ver no a discussao sobre os paradigmas dos sistemas multimldia. 
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do sec. Brunell esc hi sua pnme1ra pintura em perspectiva. ( ver 

Usando urn espelho para avenguar os elementos da pintura, descreveu urn 

processo composto urna instn.u;:6es passo-a-passo para transferir a aparencia 
.d. . j . b" X . ' . 1 1 • mrJrrllo tn 1menstona urna 1magern , 1u1mens1ona1~ conv1ncente~ no p1ano. n.Jgo 

semelhante ao que hoje chamamos ''algoritmo', uma realizavii.o que mudou a hist6ria da 

arte_ 

Ilust~ao de corrru Bru.r:..elesd1i co:ttstnriu 

sua pri..11!B:i.Ia perspecti'va_ (} Bati.sterio 

esta situaclo atrii.s do ;J.rt:ish . 

Lader a laclo 1:10 ca~"Blete, urn espeJJJ.O e a 

tela. 0 art:ista torn.a as medid,'iS no 

espelho e com lll'r:l con1.passo ;:it? tia.."fJ.SIBre 

para a tela 

Figura 19 - Ilustra<;ii.o - Metodo de Bruneleschi 2 

Na Renascenya, Alberti3 desenvolve um metoda sistenitico de se construir uma imagern 

em perspectiva. Perspectiva e a proje9ao conica do espa9o tridimensional Euclidiano, a 

vista"~ num plano que nao cont6m chamado 

imagemn rc perpendicular a partir ()no plano 

n, o ponto ll, e chamado "centro de ; a distancia entre 0 e H e chamada "distancia 

da perspectiva". A ima12em em perspectiva de um ponte qualquer P do espaQo 

tridimensional no plano n e a intersec<;:ao da reta de visao OP, como plano n. Este 

mapeamento e desde p 

endi a~-

p 

20 - Ilustra<;:ao - 'Vletl)dc 

- Figura original de: BlliKLEY_ ''The \Vizard of Ethereal Pictures and Virrual PlacesH_ 

3 Leon Battista AJbeni. o mCtodo inventado por Brunelleschi_ construzione no 

inicio do sec_ XV_ Publicou em 1~50 De fa onde compara a pintu_ra a uma transparemc 

olhamos uJna do mundo 'visivel" 
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Estes algoritmos se baseiam na geometria construtiva de Euclides? principalmente na 21£ 

l'rooosrc<ro que 

JJado um fridngu!o i\BC e uma !inha 

paralela ao terceiro /ado, o tri,:imzu,lo 

ao tridngu!o ABC. (ver Fig.21) 

deste e 

semeihante 

Este teorema assegura a preservayao das propory5es na proje<;ao c6nica, o que garante 

por semelhanya de triangulos que as propory5es na imagem, a partir do ponto de vista, 

vao preserv,.ar as proporyOes do objeto real. 

B 

. a~; reta~; DE e BC 

:;:~o para!etas. 
A 

n r· !' r1 ·3 '"I'~ ld c· .-. ,, Br-· .- n ,..., -~-. ,_.;::. l·.4l ~ 41 l.=, ,,....,, ._~ C: ,H,L·'-

p 

. as distancias dos 2 cubos do P 
estao na de 1 :2< 

. as areas estao na 
de 1 :4 e cada face maior 
4 faces men ores. 
os volumes dos. cubos estao na 
de 1 cada cubo maior e comrJOJ>to 
8 cubos menores. 
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mecarusrnos que implementavam ou 
••• 1 

lniCl.ai 

artistas 

Figuras e 23 )~ a delas envolvendo 

utilizando como penas~ molas, reguas e 

geralmente do objeto reaL 

Figura 22 - The Designer of the Living Woman 

Gravura de Albrecht Durer, The Designer of !he Living Woman 

0 

geometricas 

Nesta versao do Algoritmo Constmtivo, o ponto de vista e fixado por urn obelisco que 

marca o Iugar onde o artista deve olhar para fazer as leituras. 0 plano do desenho e 
a moldura quadriculada por barbantes. Uma malha correspondente e desenhada no papel 

e usada para transferir os 

Figura 23 - The [)esjgner 

TfRVl:T'" de 

Nest a versao 

e 

do desenhn. 

IJesigner of the 

0 desenha no 

Alberti, e nPnn~< outros artistas) elaboraram processes de se representar unag,ens em 

de objetos geornetncamE~n1:e simples sem a necessidade 

objeto exemplo urn algoritmo 

bidimensional e a 11C1C1Ticst"11" em perspectiva de urrt piso em xa:1n~z 

como seu 

1mag1nayao 

j_ Gra\·uras de Albrecht DUrer. recoihida de Bf'!.'oiKLE~l 
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a construyao 

estes m:;tc:cc>s 
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se basear num 



a manipulayao de ferramentas real \Y'•,"••• teguas, COmpaSSOS), 0 hardware 

E apesar de que as conquistas dos 

o desenvolvimento de um 

Geometria Projetiva, suas aplicac;Oes a produyao 

para qualquer constru<yao geometrica. 

neste campo artistas renascentistas 

ramos teoricos da 

continuam ate ern maior ou menor grau, de m.an1pu1ay6es 

c:oncretas da Geometria 

Com Descartes, 200 anos depois: surge a Geometria Analitica) esta sim totalmente 

desvinculada do mundo real. _A.o inves de trabalhar diretamente com ferraJnentas manuals 

do e no mundo real, urn algoritmo destes, amplamente usado depois do surgimento dos 

Computadores, baseia-se na algebra aplicada a urn sistema abstrato de coordenadas. 

algoritmo computacional para representa~ao de imagens em perspectiva, por exemplo, 

nao requer a definivao de um espa9o real mesmo para a descri9ao de um objeto real 'Cm 

sistema de coordenadas imaginario vai permitir a descriyao de um objeto e do ''ponto de 

vista!! atraves de nUmeros, coordenadas que sao sua caracteristica. (ver Figura 

24}5 0 plano da imagem e determinado por pontos descritos como anteriormente ou par 

uma equayao. 

e 

0 A!gor~trno Cornputacional 

o ponto projetado O<p~\~p~ZP) 8 calcu!ado 

utilizando aqua~:Ses 

J[ - P!ano de c~esenho 

a V8Z 

,, de /p e 
/ '· 

q 

0 

00 

este nto 

num p 

sen 

ailllpt;lda de on.guoaJ de BINKLEY. Tirnotlw. p. 17 
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24 - 0 _AJgoritmo Computacional 

os dois modelos utilizam estruturas se:ne:lbmtes i-\ partir de um objeto_ 

a I'epresenta~-ao do objeto no de imagem e urn ponto de 

plano trayando linhas que ligam o 

computacional nao pede ser pensado como o construt1vo 

urn algoritmo 

urn desenho do passe 6tico dos raios de luz como na v1sAo ou na fotografia - e 

como um modelo abstrato que utiliza equayOes calcular algebricamente os 

pontos de intersec<;ao entre as equa96es que descrevem estes raios e a equa<;:ao que 

ciP<o0n'>.·P o piano da imagem 

A diferen<;:a fundamental esta na necessidade da aplica<;:ao do algoritmo na presen<;:a do 

assunto" no caso do modele construtivo, em contraposic;Ao ao ''surgimenton do assunto 

ap6s o processamento do algoritmo, no caso do algoritmo computacional 

i\ geometria descritiva trata dos metodos de representay3.o plana das i:lguras no espayo, 

e tern como objetivos a representa<;:ao das figuras do espa<;:o no plano, por meio de 

conveny5es adequadas e a reconstituiyao da figura espacial atrav6s da representayao 

plana. 

0 Metoda da Projeyao Central, tambem conhecido como da perspectiva ou projeyao 

e utilizado para representar objetos espayo em urn plano As 

fotos sao exemplos de representacao de obietos do espacQ tridirnensional em um plano 

Qidilnensional atraves do m6todo da orojecao centr.§l 

Neste trabalho usaremos uma modificayao deste metodo que trabalha com dois pianos 

perpendiculares o plano de terra ( ou geometra!) e o plano da imagem ( ou do quadro ), 

nurr1 espayo tridimensional contem o 

material-base disoonivel e nos remete ao modelo 

m<err,dc de representa<;:ao. 

!24 
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Figura 25 - ~vf6todo de Projeyao Central 

Os elementos deste metodo sao 

- o plano n , plano da imagem. 

- o plano A ,plano geometrai. 

- o plano n e perpendicular ao plano A 

- 0 ponte e 0 centro de proj eyaO 

- 0 ponte e a proje<;ao perpendicular de em JL 

- o ponto P e um ponte qua!quer no espa9o. 

- 0 ponte P1 e a projeQaO ortogonal de p em 7t. 

- a reta linha de e a intersecyao de n e 

- a reta que passa por P' e ', e perpendicular a LT. 

- os pontos P1 e P1 v ~ sao as projey6es centrals, a partir de 

sua temos o 

uma combinayao de 

emn, porctos P e Pr 

nro1e"-iio centraln e a 11
PfOJ:ecao ortogonar) por considerarmos satisfaz e 

~ J y • . / 

simpli:fica o mas principalmente, e especialmente adequada na medida em que 

a maioria do material documental existente corresponde a estas representac;Oes. Os 

m;m'" e plantas/ sao as representayOes do espayo ortogonalmente sobre o 

modo 

sao as representa96es 

0 material 

levando-se em conta 

pelo metodo 

nao corresponder 

algumas com re1ayao ao 

sirva ao propOsito do metodo. 

0 tilt = moYimemo da camara no sentido asccndente ou descendentc. Considerando os 
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2-

CORRESPONDENCL\ ENTRE E 

Com base nas caracteristicas de proje~-ao 

recursos computac;ao gnitica a facilidade de 

interatividade - podemos, a seles;ao de pontes correspondentes nos planos 

!'plano da imagem!! e \]plano ., reconstruir configuray6es espaciais poss;\ e1s 

U samos esta expressao para indicar que, em certa medida, as representayoes que vamos 

obter sao resultado de urn processo intuitive e interativo de posicionamento dos planes 

1ll1Cla1S. 

Num primeiro momenta. como os dados que temos em maos sao geraimente 

inadequados para uma determinayao dos planes de terra e da imagem? partimos 

para um procedimento de tentativa-e-erro que nos perrrjte uma primeira avaliayao 

Defivida a viabilidade de uso material~ tazemos as necessarias adequayOes de escala, 

dimens5es e padrOes digitais, chegando a uma primeira adequac;ao poss1veL a ser 

avaliada e revista se necessaria 

Resumindo, o metoda que propomos para det1nir a localiza<;:ao do ponto de vista e a 

defini<;ao do angulo de visao do autor da perspectiva ou da camara, tern como ponte de 

partida duas formas bitsicas de representa:;:ao bidimensional 

projeyao central - desenho em perspectiva ou representayao construida 

com instrumentos como e.iim:"'" futogrificas ou de '/ideo. 

projeyao onogona1 tecnicos" mapas e plantas 

2.1 - As Imagens-Base 

0 material-base 

adequadas para serem digitalizadas_ 

. Reproduyoes fotogritficas 

. Ilustray5es na 

. mapas 

""'!-"" cadastrais 

. mapas comerciais 

. desenho tecnico de 

. levantamento jn loco 

Para dar consistencia as informa£Q_es yisuais foi de fundamental imDortancia a analise- d~ 

toda a documentaciio texiual formaJ e informal e relates orais. 

2.1.1-

color 

Resoluyao: 150 
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Escala: 1 

Este padrao foi determinado em funyao do uso da imagem. Para a finalizayao a que se 

nao e necess3x1o~ e e indesejavel) uma alta precisao imagens foram 

em JPG. 

"t\companha cada uma das fotos uma ficha de conteUdo com o maximo de informayao 

possivel. Por exemplo: legendas) anotay6es, autoria~ data da foto quando houver, ou 

mesmo o estabelecimento de possiveis liga<;:oes entre diferentes fotos buscando a 

ident1ficayao de algum elemento, a datayao provavel, a autoria, etc. 

2. 

l20MbRAJvl 

Pn)ce:ss:lmento das Imagens 

EQL!PA1\1ENTO Micro computador multimidia 300Jvihz, 

PROGRAMAS- PhotoShop versao 5.0 da Adobe Systems Incorporated. 

PROCEDIME!'\TOS (ver Figuras 23, 24 e 25) 

Como as ima2ens-base foram recolhidas de diversas fontes, apresentam caracteristicas 
~ . ' 

extremamente variadas. Na medida da necessidade, a maioria delas passou por diferentes 

tipos processamento como: 

- adequa<;ao tamanho 

- correyao de defeitos 

- correyao de cores 

- correyao de contraste e brilho 

.Algumas, :foram re-enquadradas~ outras receberam cortes com a cnayao de novos 

com as caracteristicas desejadas. 

objeto tinhamos mais informayoes visuais ou mesmo 

complementa<;:oes e detalhes ap6s analises comparativas 

aquelas sobre cujo 

outras fOtos, receberam 

uua"'•cu' apresente a1gurrr defeito) cme ser rec:OJ1Stinlido com 

fidelidade; e utilizando os recursos de processamento de imagem 

e suas 

~esre caso 



adequaviio dos padroes de resolu<;:ao e propor<;ao 

imagens que obtemos com este processo sao de qualidade razo3vel e constituem uma 

documentayao que pode seL por utilizada em um banco de 

1magens, para visualizayao na tela. 

Estas 1magens, no entanto" nao boa definiyao das 

arquitetura e/ou das linhas que definerr1 a perspectiva da dlmara. Por isto, para que 

tenhamos algumas linhas de contorno
7 

necessirias a aplicayao do metoda proposto, a 

imagem deve passar por um processo de outline, ou seja de refor<;o dos contornos. 
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Este processo e feito usando alguns cornandos comuns aos programas de processamento 

area selecionada 

e contraste 

e 

\'8-D funcionar como regrst:ro 

esta nnagen1. no 

laterais da 

ortogonais entre si 

ou abalxo 

contorno Est as 



2.2 - Vlo<ielagern 3D 

da quaEdade e como das 

ob]eto a ser modelado, a modelagem tridimensional pode ser de duas formas. 

Quando o material-base nao conrem infonnay6es suflcientes ou a qualidade necessara 

para a '~construyao!l da maquete eletrOnica, toma-se necessaria uma etapa inicial de 

vetorizayao. Case contr3.rio, a 1rr1agem pede ser usada diretamente como background 

para a gerayao do modelo. 

De urn modo geral~ e necessaria cumprir as duas 

produzidas tanto para o piano de terra como para o 

adequadas. 

pois raramente~ as lmagens 

da camara sao, ambas, 

! - Vetoriza~ao ou Desenho 

EQUlPA:vlE"'TO- J'vlicro computador muitim1dia 3001'vL1z, 

PROGRAcvlAS- AutoCAD versao 14 Autodesk 

PROCED!MENTOS 

Nesta etapa, as imagens bitmap, padrao JPG, sao inseridas num arqmvo 

CAD Estas imagens, funcionam como fundo para que as informa<;:oes 

l20MbRA_'v1 

programa 

do plano da 

dimara sejam copiadas atraves comandos de desenho~ transfurmadas em in:formayOes 

vetoriais e serem processadas geometricamente. 

Este procedimento e totalmente manuaL, exigindo habilidade, mas permite uma precisao 

bastante razoavel, atendendo plenamente as necessidades do metodo. 

final desta etapa, devemos ter, em arquivo vetorial ou bzmwp, o desenho 

correspondente projey6es do objeto~ no plano de terra e no da ciimara. 

:v!odelagern provisoria 

- Lvlicro computador multimidia .,-,u-nLv., 120NfoRA_Ni 

etapa, as 1magens nn-,n7n 

modelagem e animayao. 

A imagem da projeyao em planta e inserida na 

e na,~,,~,~ LF\.Y[,''\1\.,"L. 

LARGO DO 
~EDEN BAR 

SOLAR 

versao 2 

e a imagem da proj eyao da 



computador 

vttiWU a na p0Si93.0 

depo1s, com a ajuda 

vistas de TOPO e 

do Horizonte, das imagens de referencia ao 

U~,i 1 F"H'n, ntanipu1amos a camara, ate achaf a posi;;ao aUeqw2iU2i. 

E urn processo manual, mas corr1o o ambiente e bastante interativc;__ permitindo a 

manipula<;ao da cilmara e da linha do horizonte em tempo real, toma-se a definiyao 

nao s6 da posiyao da camara como da sua abertura. Num processo de reallrnentayao, 

com auxilio da 

deiinida com boa 

em 

esta sendo 

anteriores para 

desenho 

armazenagem. um 

capacidade da m<lqclma 

item anterior, a posiyao da 

e bastante satisfatOrio 

MA .. X versao 2 da Kinetx 

- PhotoS hop versao 5. 0 da Adobe Systems Incorporated 

-'"'iHiK.i"\iJ versao 14 da Auto Desk 

mrt'"J"r·p de modelamento para 

resgatac Esta 

dependendo 

etapa, torna-se necess2xio 

ou mesmo vetorizar algum 

em 

que 



o modelo gerado, basta 

gere a sequencia de anmJca<;:ao 

final e a capacidade da """! '" "" 

a dlmara percorrer, para que o 

Tamb6m aqui
7 

o que vai definir a quahdade do 

PROGRA:VlAS - 3Dstudio 0/L~X versao 2 da Kinetx 

VIicrosoft ou Ccsmo Player 

PROCEDfME:\TOS 

A partir do arquivo do modelo; o programa gera automaticamente por exportayao, um 

arquivo padrao Y'RlV'fL que pode ser visualizado nos ·vruv1l disponP-/eis na 

Internet. Esta funy3.o, mais aquelas executadas ate aqui, exige ainda maior 

capacidade de processamento, principalmente de di.sp!ay. A qualidade do resultado 

apresentayao, deve ser o par§.metro a limitar o detalhamento mode1o 

visua!izayao interativa modelos 3 



Anexo 2 

Evolu~ao do Prototipo 
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Apresento a seguir, urn relat6rio suci.11to sabre a evoluc;ao do prot6tipo em termos 

tecnicos e estruturais. 

1 - I'RIMEIRO PROTOTIPO - Julho/93 

Projeto: Memoria do Lugar-

Criao;:ao e Implantac;ao de Prototipo de Banco de Dados e Imagens Informatizado. 

Estmtura: Sistema composto de 6 Bancos de Dados: 

1- Banco de dados identidade. 

2- Banco de dados Hist6rico 

3- Banco de dados tecnico 

4- Banco de imagens digitalizadas 

5- Banco de sons digitalizados 

6- Banco de imagens criadas 

Material: Informa;;:oes em forma de texto. 

Informao;:oes em forma de imagens digitalizadas 

Informao;:oes em forma de imagens criadas 

Informac;oes sonoras 

Recursos: 

1. Invent<irio e processarnento de material catalogado: 

- Mesa de reprodu<;:iio 

- Camara de video SVHS 

- Computador 386 com 4Mb de Ram, HD 40Mb, placa Targa 16. 

- Softwares: - Tips ( digitaliza~tao e processarnento de imagens) 

-Tapas.( modelagem e animac;ao) 

2. Desenvolvimento: 

- Computador 386 com 8Mb de Memoria, Hard Disk 120Mb. 

- Softwares: - AFEGA (Authoring software) 

- AutoCAD ( desenhos vetoriais) 

- 3D Studio ( modelagem e animac;ao) 

2 - SEGUNDO PROTOTIPO - Junlm/94 

Projeto: Memoria do Lugar - InfoBase para o resgate da Memoria do Lugar. 

F.otnlltnn!• Sistema composto de 6 Bancos de Dados: 

Banco de dados identidade. 

2- Banco de dados Historico 

3- Banco de dados tecnico 

4- Banco de imagens digitalizadas 

5- Banco de sons digitalizados 

6- Banco de imagens criadas 

Material: Informayoes em forma de texto. 

Informac;oes em forma de imagens digitalizadas 

Informa.yoes em forma de imagens criadas 

Informac;oes em forma de seqiiencias de anima9ao. 

Informa<;:oes em forma de seqiiencias de video. 

Informa<;:oes em forma de vinhetas - "tour" 

Informa.;;oes sonoras 

Informat;oes gnl.ficas (mapas, pla.11tas) 

Recursos: 

1. Inventario e processarnento de material catalogado: 

- Mesa de reproduviio 
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- Cfunant de video SVHS 

- Computador 486 com 16Mb de Ram, HD 340Mb, placa Targa Plus. 

- Softwares: - Tips ( digitaliza<;:ao e processamento de imagens) 

- LUMEN A ( digitaliza<;:ao) 

2. Desenvolvimento: 

- Computador 386 com 8Mb de Memoria, Hard Disk 120Mb, 

placa Sound Blaster 16, VideoB!aster 8. 

- Softwares: -ACTION (Authoring software) 

- AutoCAD ( desenhos vetoriais) 

-3D Studio ( modelagem e anima<;:ao) 

- PhotoShop (processamento de imagens) 

- StreamLine ( vetoriza<;:ao) 

-WORD- (redator) 

3 - TERCEIRO PROTOTIPO- Novembro/96 

Projeto: Memoria do Lugar- InfoBase para o resgate da Memoria do Lugar. 

Estrntura: Sistema composto de 4 Bibliotecas: 

1- Biblioteca de informa<;:ao coletada e digitalizada. 

2- Biblioteca de informa.yao processada e produzida 

3- Biblioteca de suporte 

4- Biblioteca de Apendices 

Material: Informa<;oes em forma de texto. 

Informa<;:oes em forma de imagens digitalizadas 

Informavoes em forma de imagens criadas 

Informacoes em forma de sequencias de arlima<;ao. 

Infonna<;oes ern fonna seqiiencias de video. 

Informa<;:oes em forma de vinhetas - "tour" 

Infonna9oes sonoras 

Infonnao;:oes gnilicas (mapas, plantas) 

Reproduo;:ao de documentos completos (apendices) 

Infonnao;:oes em forma de notas. (anota<;:oes) 

Recursos: 

l. Inventfulo e processamento material catalogado: 

- Mesa de reprodm;:ao 

- Camara de video SVHS 

- Computador 486 com 16Mb de Ram, HD 340Mb, piaca Targa Plus. 

- Softwares: - Tips ( digitaliza~ao e processamento de imagens) 

2. Desenvolvimento: 

- Computador 486 com 16Mb de Memoria, Hard Disk 500 Mil, placa 

Sound Blaster 16, VideoBlaster 8. 

- Softwares: - TOOLBOOK (Authoring software) 

- AutoCAD ( desenhos vetoriais) 

- 3D Studio ( modelagem e anima<;ao) 

- PhotoShop (processamento de imagens) 

- StreamLine ( vetoriza~;ao) 

-WORD- (redator) 

-ACCESS (Banco de dados) 
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