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lntrodu~iio 

0 objeto de estudo desta disserta<;:iio sao as estruturas de pesquisa interdisciplinar, 

denominadas nucleos e centros, que surgiram na Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP)
1 

a partir de 1982. Especificamente, aqueles que foram controlados 

administrativamente por uma instancia de direyiio universitaria ate a criayiio da Comissao de 

Atividades Interdisciplinares (CAl), em 1987. Com o surgimento da CAl, essas estruturas 

ficaram subordinadas a Pr6-Reitoria de Desenvolvimento Universitario (PRDU). 

Escolhi este objeto de estudo por dois motivos. Primeiro, porque ao ingressar na p6s

gradua<;:iio em Politica Cientifica e Tecnol6gica, no Departamento de mesmo nome do Institute 

de Geociencias (IG) da UNICAMP, decidi optar por urn tema de alguma relevancia social para 

as universidades de Cuba, meu pais de origem. Sugestoes nos seminaries de tese do IG e 

dificuldades com a bibliografia levaram-me a optar pela UNICAMP. Em segundo Iugar, 

leituras realizadas sobre a UNICAMP e entrevistas explorat6rias com Pr6-Reitores2 

permitiram-me perceber que o estudo dos nucleos e centros poderia ter alguma utilidade para 

pesquisas posteriores sobre universidades cubanas e, tambem, para a propria UNICAMP. 0 

primeiro motivo considero "extemo"
3

, pois esta vinculado as minhas convicyoes filos6ficas e 

politicas. 0 segundo e "intemo", pois relaciona-se com os esforyos de varias unidades da 

UNICAMP em conhecer sua hist6ria. 

A pergunta-problema do trabalho e a seguinte: qual foi a trajet6ria percorrida 

pelos nucleos e centros interdisciplinares entre 1982 e 1994 ? 0 objetivo a que me propus foi 

caracterizar tal trajet6ria, quer dizer, descrever as diversas etapas que se sucederam. 

1 A rela~o de estruturas reconhecidas formalmente como interdisciplinares, que existiram entre 1982 e 1994, 
se encontram na lista de siglas. Nesse periodo, outras estrutnras tambem realizaram trabalho interdisciplinar na 
UNICAMP, mas nao foram objeto de estudo na pesquisa. 

2 No Anexo A, estao relacionadas todos os entrevistados, em ordem cronol6gica. 

' Sobre a rela~o entre o intemo e o extemo na analise da ciencia, existe nma abundante literatura. Esta e uma 

distin(:ao relativa que depende de situa(:Oes concretas. No caso da escolha de meu tema de disserta~o, chamei 

"extemo" as minhas convicl'iies filos6ficas e politicas porque nao guardam relal'liO direta com o grau de 

conhecimentos que eu tinha sobre o passado e o presente da UNICAMP. Foram, precisamente, os 
conhecimentos obtidos de leituras sobre a UNICAMP que me permitiram compreender a importancia de estuda
la. Por isso, chamei esse elemento de "intemo". 
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A estrutura da disserta<;iio esta dividida em tres partes, nas quais prevalece o enfoque 

hist6rico-institucional. Isso se deveu a ausencia de trabalhos sobre os nucleos e centros que 

permitissem realizar amilises de politica mais aprofundadas. 

Na primeira parte da disserta<;iio, analisam-se os antecedentes do movimento 

interdisciplinar
4 

que surge na UNICAMP em 1982. Esses antecedentes, por sua vez, se 

relacionam com a hist6ria do processo de moderniza<;iio do ensino superior brasileiro, com a 

evolu<;iio da ciencia a partir da Segunda Guerra Mundial e com a personalidade do presidente 

da Comissao Organizadora que implantou a UNICAMP em 1966. Embora tenham sido obtidos 

resultados significativos, o movimento niio integrou, num todo harrn6nico, os diferentes ramos 

da ciencia existentes na Universidade: naturais, tecnicas e humanas. 

Na segunda parte, estuda-se o processo concreto de criaciio, em maio de 1982, das 

estruturas de pesquisa que foram reconhecidas como interdisciplinares por parte da dire<;iio 

universititria. 0 segundo movimento interdisciplinar, na hist6ria da UNICAMP, que se inicia 

com esse processo tern Iugar num contexto de profunda crise institucional e de mudancas 

politicas no Pais. Ao mesmo tempo, vincula-se, diretamente, com o trabalho interdisciplinar de 

dois grupos de pesquisadores: o grupo de discussoes de Politica Cientifica e Tecnol6gica da 

antiga CODETEC (Companhia de Desenvolvimento Tecnol6gico) e o grupo de discussoes 

sobre Politi cas Publicas do IFCH (Instituto de Filosofia e Ciencias Humanas ). 

Na terceira parte, mostra-se a evolu<;iio das estruturas interdisciplinares entre 1982 e 

1994. 0 criterio adotado para a analise foi a gestiio dos Reitores. Nesse sentido, se 

reconhecem tres fases : de experimentaciio, de pre-institucionalizaciio e de institucionaliza<;iio e 

avalia<;iio. A trajet6ria que as estruturas percorreram, nos 12 anos estudados, pode ser 

considerada irregular: extins;iio, separas;iio, transforrnaciio, integras;iio, fechamento e sucesso. 

A analise da trajet6ria dos nucleos e centros permite constatar o carater limitado que 

tambem teve esse segundo movimento. A interdisciplinaridade identificou-se, neste caso, com 

a atividade dos nucleos e centros, fundamentalmente de ciencias sociais, embora em seu 

surgimento tenha sido colocado "que a pratica multidisciplinar de estudos e pesquisas pode 

4 Por "movimento interdisciplinar" entendo detenninadas a¢es de pessoas que trabalham em areas diferentes 

do conhecimento, dirigidas a lograr urn diaiogo, urn vinculo, urna colabora9ao produtiva no que fazem. Esse 
movimento pode ser espontiineo ou induzido. 
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constituir-se em instrumento para a redefiniciio te6rica e pnitica do papel da universidade e sua 

verdadeira configura<;iio". 

Dado o fato que, ate hoje, essa redefinicao niio aconteceu, na parte final do ultimo 

capitulo destaca-se a necesidade de que a UNICAMP trabalhe por converter-se numa 

Universidade Interdisciplinar, em correspondencia com seu passado e a necessidade atual de 

conjugar excelencia academica e releviincia social. 

As principais dificuldades encontradas na elaboraciio da dissertacao foram de naturezas 

diversas. Em primeiro Iugar, com a literatura. Na pesquisa bibliogritfica realizada nao foi 

encontrado nenhum estudo sobre nucleos de pesquisa interdisciplinares de universidades no 

Brasil. Os trabalhos consultados de Hilton Japiassu e Ivani C. Arantes Fazenda
5

, autores 

brasileiros especialistas em interdisciplinaridade, niio abordam a problematica de nucleos. No 

caso das pesquisas sobre a UNICAMP, tarnpouco apresentarn anillises sobre a 

interdisciplinaridade na instituicao. 

Em segundo Iugar, como tratarnento da inforrnacao. Foi necessario, por sua dispersao 

e pelo tempo disponivel, delimitar o estudo dos nucleos e centros que realizaram pesquisa 

interdisciplinar entre 1982 e 1994 aqueles que se subordinaram a uma instiincia universitaria de 

decisiio. Para esses, a certeza de sua existencia foi obtida pelas respectivas Portarias de 

criacao. As modificacoes sofridas em cada fase, forarn identificadas a partir dos Relat6rios 

Anuais, Bienais e Quadrienais dos Reitores. Nesse sentido, por exemplo, se as atividades de 

urn nucleo fossem mencionadas no Relat6rio de urn dado ano e no Relat6rio do ano seguinte 

niio, isso significou que o mesmo sofreu uma modificacao em sua trajet6ria. 

A quantidade de estruturas criadas adicionou uma ultima dificuldade. Como niio existia 

urna relaciio completa de todas as estruturas que surgiram e se modificaram em cada fase, foi 

preciso extrair a inforrnacao de cada Relat6rio e depois confronta-la para saber, 

aproximadamente, quantas existiram. 

Uma observacao final. No texto que a seguir se apresenta, niio esta contemplado urn 

capitulo te6rico, mas consideracoes conceituais sobre a interdisciplinaridade e a trajet6ria 

5 JAP1ASSU (1976), FAZENDA (1993, 1994). 

3 



irregular percorrida pelos nucleos e centros. A explicayao esta no periodo de tempo disponivel 

para realizar uma abordagem te6rica sobre uma problematica que, alem de carecer de teoria, 

demandaria urn tempo excessivamente superior para reconstruir uma trajet6ria de 12 anos de 

52 estruturas organizacionais. 
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1 Antecedentes do movimento interdisciplinar de nucleos. 

0 objetivo deste capitulo e identificar elementos hist6ricos que ajudem uma melhor 

compreensao da trajet6ria irregular dos nucleos e centros de pesquisa da UNICAMP 

reconbecidos institucionalmente como interdisciplinares, entre 1982 e 1994. 

Os processos de criavao e evoluviio dos nucleos e centros de pesquisa da UNICAMP 

tern relavao com as atividades de orientaviio interdisciplinar desenvolvidas na Universidade na 

decada de 1970. Por isso, na primeira parte da dissertaviio, serao estudados os antecedentes do 

movimento interdisciplinar de nucleos que surge nos anos 80. Em particular, analisam-se os 

pressupostos interdisciplinares da politica universitaria na gestao de Zeferino V az e alguns 

resultados praticos da atividade interdisciplinar. 

No primeiro sub-item procura-se estabelecer relav6es entre a modernizavao do ensino 

superior brasileiro, a tendencia interdisciplinar no desenvolvimento da ciencia a partir da 

Segunda Guerra Mundial e o "sonbo universitario" de Zeferino Vaz, de uma parte, e os 

pressupostos interdisciplinares da politica universitaria durante sua gestao, de outra. No 

segundo sub-item analisa-se a "arquitetura interdisciplinar" da UNICAMP e as estruturas 

organizacionais mencionadas, considerando-se tres documentos importantes da ongem e 

evoluvao da instituiviio. 0 ultimo sub-item concentra-se no estudo de resultados da atividade 

interdisciplinar. 

1.1 Pressupostos teorico-epistemologicos da politica universitaria na gestiio 

Zeferino V az. 

A politica universitaria, de pressupostos interdisciplinares, no pnmetro ciclo de 

desenvolvimento da UNICAMP (1966/1978), foi produto de uma peculiar interrelas;ao de 

fatores: o processo hist6rico de modernizas;ao do ensino superior brasileiro, a tendencia 

interdisciplinar no desenvolvimento da ciencia na epoca e os esfors;os de Zeferino V az pela 

materializas;ao de urn projeto de universidade que vinba-se gestando ha algumas decadas. 
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1.1.1 A moderniza~iio do ensino superior brasileiro e a cria~iio de estruturas 

integradoras de disciplinas cientificas. 

A moderniza9ao do ensino superior na America Latina e uma preocupa9ao antiga entre 

os pensadores e educadores da Regiao. Ela e urn reflexo, uma rea<;ao a forma com que surgiu 

o ensino superior, particularmente as universidades, que nasceram como algo "outorgado de 

cima e de fora, por urn ato administrativo" (BRUNNER, 1990:15). Durante o periodo 

colonial, as universidades foram uma reprodu9ao do modelo iberico. Posteriormente, com a 

independencia, adotou-se o modelo frances, napole6nico e, mais tarde, o americano. 

No caso do Brasil, a preocupa9ao com a moderniza9ao das universidades esta presente 

ja desde o inicio da vida universitaria. Tal preocup~ao decorre, tambem, da forma como 

foram implantadas as universidades no Pais. Segundo Alencar, a universidade "nasceu 

envelhecida e em crise. N asceu da simples soma de Faculdades e Escolas Superiores ja 

existentes e copiadas de modelos estrangeiros. Isto significa que herdou problemas graves, 

que nao !he eram pr6prios e motivou outros nao menos graves, com os quais se defronta ate 

hoje" (ALENCAR, 1978:272). 

Urn dos componentes iniciais da moderniza9ao das universidades no Brasil foi a 

cria9ao de estruturas que favorecessem a inter-rela9ao entre disciplinas e a integra9ao do 

conhecimento, ainda que no Estatuto das Universidades Brasileiras6 e no Decreto de Funda9ao 

da Universidade de Sao Paulo7 nao se mencione de maneira explicita a questao da 

interdisciplinaridade. Embora esses documentos, como explicam diversos autores8
, por seus 

fins e conteudo, tenham urn carater elitista, nao impede que possam ser considerados o ponto 

6 0 Estatuto das Universidades Brasiieiras foi estabelecido atraves do Decreta N" 19.851 de II de abril de 1931. 
Ele "Disp6e que o ensino superior no Brasil obedeceni, de preferCncia, ao sistema universitario, podendo ainda 

ser ministrado em institutes isolados, e que a organiza~ao tecnica e administrativa das universidades e instrufda 

no presente Decreta, regendo-se os institutes isolados pelos respectivos regulamentos, observados os dispositivos 

do seguinte Estatuto das Universidades Brasileiras" (FAVERO, 1980, Anexo 2:7). 

7 A Universidade de Sao Paulo foi criada pelo Decreta N• 6.283 de 25 de janeiro de 1934 "considerando -entre 
outros aspectos- que ern face do grau de cultura ja atingido pelo Estado Sao Paulo, corn Escolas, Faculdades, 

Institutes, de forma<_;ao profissional e de investigac;ao cientffica, e necessaria e oportuno elevar a urn nfvel 

universitario a prepara<;ao do hornern. do profissional e do cidadao, ... " (!d. Ibid., Anexo 5: 179). 

8 FAVERO op. cit., p. 47, MENEGHEL (1994:20). 
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partida para a compreensao dos pressupostos interdisciplinares da politica universitaria nos 

primeiros anos do desenvolvimento da UNICAMP. 

Sabre a interdisciplinaridade, a hist6ria da ciencia mostra que embora durante muito 

tempo o termo niio tenha sido utilizado, o conteudo que depois ele receberia estit presente em 

vitrios mementos de sua evolu<;:iio. Sabre a origem elitista dos documentos, e necessitrio 

apontar que o referido elitismo niio nega a importancia que eles tern na hist6ria do ensino 

superior brasileiro, jit que atuaram contra a orienta<;:iio dominante ate 1930, que contemplava 

"uma visao cultural que admite a oligarquia como grupo politico expressive e uma educa<;:iio 

altamente seletiva para atender as necessidades decorrentes dessa orienta<;:ao politica" 

(GARCIA, 1980 209) 

Segundo Favero, o conjunto de documentos vinculados it Reforma educacional, em 

especial o Estatuto, constituiu-se "no primeiro arcabou<;:o de normas para as institui<;:oes 

universititrias brasileiras" (FAVERO, op. cit, p. 53). No caso da UNICAMP, a ideia, presente 

nesses documentos, de se criar estruturas que favorecessem a integra<;:iio do conhecimento, 

pode ser encontrada jit no Relat6rio da Comissao Organizadora de 1966, onde se faz referencia 

aos Institutes Centrais de Ciencias Bitsicas, responsitveis pela pesquisa e pelo ensino 

fundamental de todos os ramos profissionais. 

A possibilidade de se cnar, na universidade, unidades que integrassem diversas 

disciplinas e mencionada no Estatuto das Universidades Brasileiras (Artigo 44 ). 

"0 Conselho Universititrio, de acordo com o parecer das congrega<;:oes dos institutes 
da Universidade, poderit centralizar em urn s6 institute universititrio o ensino de 

disciplinas fundamentals, cujo conhecimento habilitem a continua<;:ao dos estudos 
superiores de natureza tecnica ou cultural". 

Sabre OS dispositivos desse artigo, Favero nao tern duvidas que: 

" . examinados com certo rigor, sao talvez os unicos revolucionitrios instituidos pelo 

Decreta (.. ). Serviram, sem duvida, de fundamento juridico para a cria<;:ao da 

Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da USP, como instituis;ao integradora e 
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centro de estudos fundamentais da Universidade"9 (FAVERO, op. cit., p. 55) (grifos 
nossos). 

A partir do Estatuto das Universidades Brasileiras, a ideia de se instituir uma unidade 

integradora de disciplinas aparecera em varios momentos da hist6ria do ensino superior 

brasileiro. Encontra-se, por exemplo, no Artigo 6 do Decreto sobre a Funda<;:iio da 

Universidade de Sao Paulo, onde se menciona que a: "Faculdade de Filosofia, Ciencias e 

Letras, tera os seguintes cursos, distribuidos por tres se<;:oes, instalados progressivamente, de 

acordo com as necessidades do ensino: a) Filosofia; b) Ciencias; c) Letras" .10 

A experiencia da FFCL da USP durou, relativamente, pouco tempo. Para Florestan 

Fernandes, a USP nasceu " ... desfigurada, desfibrada e impraticavel. Era, literalmente, uma 

universidade incoerente ( ... ) procedia da prioridade das partes e do seu autoritarismo ( ... ). Uma 

das conseqtiencias dessa situa<;:iio monstruosa aparecia no combate sem treguas a Faculdade de 

Filosofia, Ciencias e Letras ( ... ) uma iniciativa digna de investiga<;:iio" (FERNANDES, 

1984:35). 

Em 1937, a USP assumm urn carater profissionalizante para corresponder aos 

interesses politicos e cognitivos que se moviam no seu interior. Na epoca, tres modelos de 

universidade lutavam por se estabelecer: o alemao, representado pelos professores alemaes; o 

frances, defendido por Fernando de Azevedo
11

; e o americano, que havia sido incorporado 

pela Faculdade de Medicina e vinha recebendo apoio da Funda<;:iio Rockefeller ha tempos. 

A cria<;iio, em 1947, do Instituto Tecnol6gico da Aeronautica (ITA) pela Forya Aerea 

Brasileira, com apoio do Massachusetts Institute of Technology dos Estados Unidos, pode ser 

considerado urn segundo momento significativo na hist6ria da modemiza<;:iio da educa<;iio 

superior brasileira. Segundo Tolle, " ... a reforrna universitaria brasileira pode ter no Instituto 

9 A ideia sobre a Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras (FFCL-USP), como aponta Meneghel "foi espelhada, 

em seu aspecto institucional, no modelo de Universidade francesa que tinha na FFCL-USP a sua celula mater" 

(MENEGHEL. op. cit., p. 30). 

10 No Anexo B sao apresentadas as cadeiras de cada uma das se((Oes da Faculdade. 

11 Fernando de Azevedo 6 considerado o autor do Manifesto, que gerou uma serie de iniciativas educacionais 

discutidas na 5' Conferencia Nacional de Educfl\'i\O que se realizou em Niter6i entre 26/12/1932 e 71111933 

(CARDOSO, 1982:105-106). 
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Tecnol6gico da Aeronautica o modelo de uma experiencia bern sucedida" (TOLLE apud 

CUNHA, 1982155). 

As inovas;iies realizadas no ensino do ITA12
, tiveram urn impacto importante na politica 

universitaria da UNICAMP em seus primeiros anos devido a presens;a de varios ex-alunos13 do 

Instituto em seu corpo docente. Uma das inova.;:iies que guarda rela.;:ao direta com a ideia da 

integra.;:ao do conhecimento, e a divisao das cinco series do curso em duas partes: uma 

'fundamental', de dois anos -onde se estudavam os assuntos comuns a todas as 

especializas;iies, corrigiam-se os defeitos trazidos do curso secundario e alertavam-se os 

estudantes para a importancia da ciencia pura para a engenharia do 'amanha' -, e uma parte 

'profissional', de tres anos, onde se concentravam as disciplinas que levavam as 

especializa.;:oes (CUNHA, op cit, p. 154-155). 

0 carater inovador do IT A, para a realidade brasileira, esteve nao so no ensino mas 

tarnbem na pesquisa e nas rela.;:oes entre essas. A experiencia de inter-relacionar ensino e 

pesquisa numa perspectiva de integra.;:ao do conhecimento foi desenvolvida por Zeferino V az 

na Faculdade de Medicina de Ribeirao Preto (FMRP), criada pela Lei Estadual no. 161 de 24 

de setembro de 1948. 

A FMRP foi produto do processo de expansao do ensmo supenor no interior do 

Estado de Sao Paulo na decada de 1950. Passados poucos anos de sua cria.;:ao, ela logrou 

12 Segundo Meneghel, entre essas inova106es estiio: i) contrata10ilo de professores por curriculos que atestassem 
capacidade e eficiencia, nao pela ocupa,ao de catedras vitalicias; ii) a estrutural'ilo de uma carreira de 
magisterio: iii) o departamento ( e nao a catedra) como unidade b:isica do ensino superior; iv) professores e 
alunos residindo no campus em dedica,ao integral ao ensino e a pesquisa: v) flexibilidade do curriculo, 
montado pelo aluno de acordo com seus interesses; vi) divisiio do curso em duas panes: 'fundamental', 
composta de disciplinas b<isicas a todos os cursos que nivelariam o conhecimento dos estudantes e estimulariam 

a cie:ncia pura; e 'profissional '. onde se concentrariam as discip!inas profissionalizantes; vii) incentivo a 
pesqnisa, especialmente nos cursos de p6s-gradua10iio, visavam a forma,ao de docentes e pesquisadores" 
(MENEGHEL, op. cit, p. 47) 

13 Entre eles, Rogerio Cerqueira Leite, engenheiro eletronico, dirigente, anos depois, da UNICAMP e ativo 
colaborador de Zeferino Vaz, e Jose E. Ripper, tambem engenheiro eletronico e fundador, jnnto com Leite e 
Sergio Pono, do Instituto de Fisica da UNICAMP. No easo de Leite, foi urn dos que contribuiu para o 
desenvolvimento de pesquisas de carater interdisciplinar. Como destacam Brisolla e Pinto, ele "foi urn dos 
respons<iveis pela criaya:o de uma cultura favonivel ao desenvolvimento das pesquisas [ aqui se referem a area de 

fisica], tanto pela inter-rela,ao entre grupos diferentes, como pela tentativa de estabelecer uma dinilmica 
inspirada no tipo de trabalho executado no Bell Labs e nas universidades none-americanas" (BRISOLLA e 
PINTO, 1995:55). 
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converter -se numa das melhores do pais. Esse resultado deveu-se, em grande medida, as 

qualidades de Zeferino V az como cientista e administrador universitario 14 Muito tempo antes 

de dirigir a UNICAMP, Zeferino Vazja considerava que: 

"A investiga~ao cientifica atraves da dedica~iio exclusiva e fundamental para o ensino 

porque s6 pode ensinar com autoridade o individuo que contribuiu com algo novo, 
ideia ou fato, para o conhecimento humano. E s6 ele pode faze-lo porque s6 o 

investigador tern espirito cientifico suficientemente desenvolvido -derivado de suas 

pr6prias experiencias- para selecionar dentre os conhecimentos novos aqueles que 
devem ser transmitidos aos estudantes. Somente ele tern tambem autoridade para saber 

que conhecimentos, antes considerados importantes, devem ser agora abandonados por 
inuteis e suprimidos dos programas de ensino"15 

Na epoca, duas importantes reunioes realizadas na FMRP evidenciam o prestigio da 

Faculdade. Em novembro de 1954, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciencia (SBPC) 

realizou sua VI Reuniao Anual 16
, que congregou 300 pessoas de todo o pais e, em 1956, a 

Associa~iio Medica Brasileira ai realizou urn congresso nacional sobre o ensino medico. 

Entre as inova~oes que, de acordo com Meneghel, levaram a FMRP a ter exito num 

curto periodo de tempo, esta a "modifica~iio das tecnicas do ensino, que deveria ser: 

interdisciplinar, atento ao funcionamento do organismo como urn todo, alem de feito no 

proprio hospital, com laborat6rios para as ciencias basicas" (MENEGHEL, op. cit., p. 122) 

(grifos nossos). 

A interdisciplinaridade no ensino na FMRP foi concebida em dois niveis: horizontal, 

entre as disciplinas basicas do mesmo ano -bioquimica, anatomia, patologia etc- e vertical, 

entre as disciplinas basicas e profissionalizantes. Essa estrutura favorecia a participa9iio dos 

alunos na pesquisa. Para Koberle: 

14 Zeferino Vaz fez sua gradua<;ao na Escola de Medicina de Sao Paulo. que teve grande influencia da Funda<;ilo 

Rockefeller na sua cria<;ao. 

15 FERRAZ, Jose Bento, s/d. (mimeo, p. 39-40). 

16 "Nesta reuniao. a faculdade foi celebrada por estar revolucionando o ensino medico no Brasil" (CUNHA, op. 

cit., p. 168) 
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"Qualquer aluno que se interessasse por algum assunto, disciplina, professor, podia 

facilmentc passar a freqiientar urn laborat6rio, pesquisar e desenvolver trabalhos a 

serem publicados. Tanto que muitos alunos das primeiras turmas acabaram tornando

se docentes da Faculdade, a medida que ja estavam envolvidos nestas atividades ... " 17
• 

As breves notas ate aqui expostas, sobre a presen<;a, na hist6ria da modemiza<;ao do 

ensino superior brasileiro, de estruturas organizacionais voltadas a integrar disciplinas 

cientfficas, se encerram com alguns comentiirios do caso da Universidade de Brasilia (UnB). 

A UnB surgiu em 15 de dezembro de 1961, mediante a Lei No. 3.008. Foi o resultado 

de uma consciencia crftica dos mais autenticos intelectuais brasileiros. Segundo Alencar: 

"Nao foi imposta a realidade, nem tampouco nasceu de urn desejo alienado de 

nivela<;ao cultural e cientffica com Universidades dos pafses chamados desenvolvidos. 

( ... ) foi o fruto de urn grande mimero de intelectuais brasileiros, cada urn deles 

projetando seu setor atraves de uma vivencia pessoal e muitas vezes dramatica da 

realidade brasileira"18
. 

Essa origem peculiar da UnB tinha que se refletir, necessariamente, em sua estrutura 

inovadora. Tendo surgido para converter-se no paradigma do ensino superior modemo 

brasileiro, em sua organiza<;ao estiveram presentes as melhores ideias surgidas na hist6ria do 

ensino superior no Brasil. Entre elas, aquelas relacionadas a integra<;ao do conhecimento e 

suas formas organizacionais. 

Tal como no ITA e na FMRP, na UnB foi concebida a distin<;ao entre atividades 

basicas, de orienta<;ao integradora e atividades especializadas, profissionalizantes. 0 peculiar 

da UnB foi que resultou de urn processo muito mas profundo que visava contribuir para a 

transforma<;ao radical de todo o ensino superior brasileiro. 

A estrutura da UnB nao s6 era, por defini<;ao, tripartite -Institutos Centrais, Faculdades 

Profissionais e 6rgaos Complementares- mas, tambem, integrada. Buscava a mais estreita 

inter-rela<;ao entre todos seus componentes. Cada parte da estrutura foi concebida para realizar 

fun<;6es especfficas: OS Institutos Centrais como entidades dedicadas a docencia e a pesquisa 

17 Depoimento do Prof. Dr. Gottfrie1d Koberle, citado par MENEGHEL (op. cit., p. 128). 

18 Comunica9ao de Heron de A1encar a Assemb1eia Mundia1 de Educa9ao realizada no Mexico em setembro de 

1964 (RIBEIRO, 1978:271). 
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nos campos fundamentais do saber humano; as Faculdades Profissionais para receber 

estudantes que ja tinham formas;iio universit:iria basica e rninistrar-lhes cursos de treinamento 

profissional e de especializas;iio para o trabalho; e os Orgiios Complementares para prestar 

servis;os a toda a comunidade universit:iria e para colocar a universidade em contato com a 

sociedade. 

Ao que parece, a UnB foi a primeira das universidades brasileiras a reconhecer, de 

maneira explicita, a necessidade da interdisciplinaridade nos processos de ensino e pesquisa. 

Seus fundadores pensaram as distintas partes da instituis;iio como partes complementares e 

inter-fecundantes de uma unica estrutura. Para Ribeiro, seu primeiro Reitor: 

"Os Institutos Centrais e as F aculdades, em suas articulav6es funcionais, comp6em 

distintos complexos integrativos -seja por sua interdependencia didatica, seja por sua 
complementaridade de 6rgiios comuns de ensino e pesquisa, a exigir a maxima 

capacidade de as;iio conjugada e de interciimbio reciprocamente satisfat6rio" 
(RIBEIRO, 1978197). 

1.1.2 A tendencia interdisciplinar no desenvolvimento da ciencia a partir da Segunda 

Guerra Mundial. 

Outro fator importante para compreender os pressupostos interdisciplinares da politica 

universit:iria na UNICAMP, nos primeiros anos de seu desenvolvimento, esta na compreensiio 

que seus fundadores tiveram da pratica interdisciplinar desenvolvida a partir da Segunda 

Grande Guerra, e que tern na Pesquisa Operacional seu paradigma. Como destaca Sinaceur: 

"Iniciada a partir da Primeira Guerra Mundial se desenvolveu amplamente durante a 
Segunda. Sua ambis;iio foi chegar a urn tratamento cientifico das situas;6es rnilitares, o 

que implicava considerar na pesquisa todos os meios postos a disposis;iio dos que 

conduziam a guerra e especia!mente dos fatores econornicos ( ... ). A pesquisa 
operacional vale outra vez como paradigma da interdisciplinaridade: lembra a seu 

destino pragmatico e o estadio final complexo em que se efetua urn transito tao 
esperado como niio te6rico, posto que se situa no plano do que presidira no essencial: a 
execus;iio de tarefas determinadas" (SINACEUR, 1982:28-29) (tradus;iio do autor). 

A importiincia da nova etapa no desenvolvimento da ciencia, que comes;ou com a 

guerra, foi compreendida com rapidez na America Latina. No caso do Brasil, segundo 

Fazenda, o eco das discuss6es sobre a pratica interdisciplinar chegou ao final da decada de 
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1960 e com as distor<;i'ies "pr6prias daqueles que se aventuram ao novo sem reflexao, ao 

modismo sem medir as conseqi.iencias do mesmo" (FAZENDA, 199423). 

Nao sendo objetivo discutir aqui a recep<;iio das ideias interdisciplinares no Brasil, o 

que nao oferece duvida e que a pnitica interdisciplinar estit presente no ensino superior 

brasileiro muito antes do final da decada de 1960. 

Como foi mencionado anteriormente, a prittica interdisciplinar estava presente no 

Instituto Tecnol6gico da Aeronitutica e na Faculdade de Medicina de Ribeirao Preto. Quando 

Zeferino V az implantou a FMRP havia, no meio medico, compreensao da importiincia da 

rela<;:iio entre as disciplinas cientificas no desenvolvimento da pesquisa e do ensino medicos: 

"0 alva principal das escolas medicas tern sido ate hit pouco tempo o estudo da 
doen<;:a, sua identifica<;:iio no leito do hospital e no laborat6rio, e a aplica<;:ao da 

terapeutica para o seu tratamento. 
Passo a passo, porem, acumularam-se provas de que o conceito de doen<;a 

como uma entidade hostil que invade o organismo e inadequado e sobrepujado. Doen<;:a 

e hodiemamente conceituada como disturbio na economia total do individuo. De outro 
!ado, o individuo como o nome indica e uma unidade indivisivel de fatores fisicos, 

quimicos, fisiol6gicos e sociais interdependentes. ( ... ). Estit demonstrado que multiplas 

sao as causas ambientais de qualquer doen<;:a, e que os fatores economicos, sociais, 
culturais e de ajustamento afetivo interferem decisivamente nao s6 no aparecimento de 

doen<;:as como na intensidade ou gravidade com que se manifestam. Em conseqi.iencia, 

e falso e enganador o diagn6stico que se limite a isolar e denominar uma s6 causa 
etiol6gica. 

Por outro !ado, em tempos passados, estabeleceu-se uma nitida separas;ao entre 

medicina curativa, preventiva e recuperativa ( ... ). A partir, porem, dos dais ultimos 
decenios, iniciou-se o grande movimento de convergencia das duas correntes que 
corriam separadas: a curativa, a (mica de que cuidava o medico e a preventiva a cargo 

dos sanitaristas" 19 

0 fato de Zeferino ter, alem de uma formas;ao medica, uma visao ampla, cultural, dos 

problemas do ser humano, de uma parte, e ser urn conhecedor e participante ativo do processo 

de modernizas;ao do ensino superior brasileiro, de outra parte, contribuiram para que este 

desenvolvesse uma ideia de universidade e a necessidade de Ievit-la a cabo20 

19 FERRAZ. op cit., p. 45-46. 

20 Urn dos componentes dessa ideia de universidade. enquanto "empresa de prodm;ao do ma.is nobre produto do 

espirito humano. que e a cultnra"(VAZ. 1976:7), merecedor de urn estndo especiaL pelo significado social que 

tern. e o curse noturno do qual Zeferino se referia com muito orgulho, por ser seu criador. 
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1.1.3 Zeferino Vaz eo "sonho" de om projeto de universidade no contexto do sonho dos 

militares sobre "Brasil uma grande potencia". 

Analisando a trajetoria de Zeferino Vaz como dirigente do ensino superior brasileiro, 

percebe-se que transitou por diversas estruturas academicas: laboratorio de Instituto (1929), 

departamento de Faculdade (1935), membro de Conselho Universitario (1937), diretor de 

Faculdade (1952), Reitor da UnB (1964) Foram 36 anos em contato com a realidade do 

ensino e a pesquisa do terceiro grau no Brasil, antes de chegar it UNICAMP. Nesses anos, 

Zeferino adquiriu seus conhecimentos administrativos e desenvolveu os tras;os caracteristicos 

de sua personalidade. 

A universidade que Zeferino V az ajudou a projetar para a cidade de Campinas, foi a 

materializas;ao de urn sonho de vitrios anos. Esse sonho ja estava presente em 1952, em 

palavras suas referidas it Faculdade de Medicina de Ribeirao Preto: 

"Por que eu iria me meter nesse negoc10, depois de 15 anos de Universidade, de 

dires;ao de uma Faculdade de Veterinaria, ( ... )? (. .. ) empolgou-me desde logo a 

grandiosidade da obra, nao seria eu que iria realizar coisa de barro, mais sim algo 

monumental, digno de urn povo do ano 2000?" (V AZ apud MENEGHEL, op. cit., p. 

126) (grifos nossos). 

Por que, como em Ribeirao Preto, Zeferino V az aceitou a dificil proposta de implantar 

urn novo centro de ensino superior na cidade de Campinas quando, nesse momento, ja dirigia 

urn importante, a UnB? A resposta a essa pergunta esta na conjugas;ao de dois fatores. De uma 

parte, a impossibilidade que Zeferino Vaz teve de realizar, na UnB, a obra grandiosa, digna de 

urn povo do ano 2000, com a qual sonhava e, de outra parte, o fato de que os militares no 

poder proporcionaram-lhe as condis;iies para a concretizas;ao dessa obra, pois a mesma poderia 

contribuir para a realizas;ao de outra igualmente monumental: o sonho de converter o Brasil 

numa grande potencia. 

A passagem de Zeferino V az pela UnB teve em sua base uma contradis:ao central: a 

complexidade do processo de desenvolvimento de urn projeto de universidade revolucionaria -

que, ao que parece, ele nao ajudou a criar, embora considerasse "que era o que de melhor ja se 

havia pensado em termos de Universidade no Brasil"- num contexto politico ditatorial com o 

qual se identificava, alem de defender. 
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No pouco tempo que Zeferino Vaz esteve como Reitor na UnB (abril/64 a agosto/65), 

esta contradi<;:ao gerou as seguintes situa<;:oes i) expurga<;:ao de 16 professores e do presidente 

do diret6rio academico, considerados comunistas -Zeferino justificou a medida alegando o 

baixo nivel cultural de muitos membros do corpo docente da Universidade-; ii) nao invasao da 

universidade pelos militares e presen<;:a de "olheiros espalhados pelo campus"; iii) promessa de 

nao alterar a estrutura inovadora da Universidade enquanto estivesse respondendo pela 

Reitoria; iv) resistencia as pressoes extra-universitarias instando a novas demissoes; v) 

canoelamento da matricula de estudantes acusados de subversao; vi) diversas criticas por sua 

gest:lio -de parte do govemo e da imprensa por nao conseguir manter a disciplina, e da 

cornunidade universitaria por ceder as pressoes 

E evidente que, na medida em que avan<;:ava em sua gestao frente a Reitoria, a situa<;:ao 

tornava-se cada vez mais dificil para Zeferino. Por isso, nao resta duvida que essa situa<;:ao 

insuportavel foi urn dos fatores que provocaram sua saida da UnB. Mas, por que foi 

precisamente para Campinas e aceitou a proposta de implantar a UNICAMP ? 

Zeferino V az aceitou a proposta porque tinha a convic<;:ao que, na tnaterializa<;:ao de 

seu projeto de Universidade, seria apoiado pelo govemo dos militares21 e pelos empresarios de 

Campinas, ja que esse projeto poderia contribuir para a transforma<;:ao do Brasil numa grande 

potencia. Talvez sem ter consciencia do fato, com a sua decisao Zeferino contribuiu a lograr, 

pela primeira vez no BrasiL estreitas rela<;:oes entre infra-estrutura cientifico-tecnol6gica, 

govemo e estrutura produtiva22 

01 A si~ privilegiada que teve a UNICAMP, em compara<;ao com as demais uuiversidades brasileiras, 

manifestou-se uao so no apoio politico e financeiro oferecido pelos mihtares, mas tambem na "hberdade que 
desfrutou" para realizar suas atividades. Diferente de outras institui<;6es, a UNICAMP nunca teve urn escrit6rio 

dirigmo por urn militar para controlar tudo o que acontecia no seu interior. Se Zeferino foi capaz de dizer urn 

dia "Dos 'mens' comunistas. pode deixar que en cuido, sr. general", foi porque tinha a certeza que seria 

apoiado nas medidas que tomasse e elas nao prejudicariam o governo. 

02 Estudando os nexos entre esses elementos foi que Jorge Sabato propos a conbecida ideia do triiingulo de 
relal,;(les. "Enfocada como urn processo politico consciente, a a<;ilo de inserir ciloncia e tecnologia na trarna do 

desenvolvimento significa saber onde e como inovar. A experiencia hist6rica demonstra que este processo 

politico constitui o resultado da a<;ilo multipla e coordenada de tres elementos fimdamentais no 
desenvolvimento das sociedades contempon'ineas: o govemo, a estrutura produtiva e a infra-estrutura cientifico

tec:ool6gica. Podemos imaginar que entre estes tres elementos se estabelece um sistema de re!ar;aes que se 

representaria pela figura geometrica de um tridngulo, onde cada urn deles ocuparia os vertices 

correspondentes" (SABATO. 1975: 146) (tradu<;ao do autor). 
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1.1.4 A politica universitaria na gestiio de Zeferino Vaz 

No presente sub-item nao se pretende realizar urn estudo integral da polftica 

universitaria na UNICAMP entre 1966 e 1978, s6 interessa analisar o conteudo de seus 

pressupostos te6rico-epistemo16gicos, cuja essencia esta na interdisciplinaridade. A 

modemiza<;:ao do ensino superior brasi1eiro -que se inicia na decada de 1930 e tern seu ponto 

culminante na cria<;:ao da UnB-, a tendencia a integra<;:ao do conhecimento ap6s a Segunda 

Guerra Mundial, e o sonho de Zeferino V az e dos militares brasileiros no poder, convergem 

nessa essencia: a interdisciplinaridade. Para evidencia-la serao analisadas declara<;:oes, 

entrevistas e escritos de Zeferino V az. Como ponto de partida, podemos tomar as palavras 

pronunciadas no lanc;amento da pedra fundamental da cidade universitaria em 5 de outubro de 

1966: 

" ... o impacto de conhecimentos cientfficos conquistados pel a inteligencia human a no 

ultimo quarto de seculo rompe as barreiras artificiais entre as ciencias basicas. 

Matematica, Ffsica e Qufmica estao indissoluvelmente ligadas e constituem o 

embasarnento cientffico da Biologia suprindo a dos instrumentos que tomararn possfvel 

a detecc;ao e a quantificac;ao das reac;oes qufrnicas e das manifestac;oes energeticas das 

resultantes que constituem a essencia dos fen6menos biol6gicos. A Biologia por sua vez 

alicerc;a cientificarnente as charnadas ciencias humanas. Em conseqiiencia, a Cidade 

Universitaria de Campinas havera de refletir arquitetonicamente a realidade cientffica 

integradora contemporanea. Aqui se construirao os Institutos Centralizadores de 
Ciencias Basicas, comunicantes entre si, nos quais se concentrarao homens, 

equipamentos e bibliotecas e pelo quais passarao todos os estudantes, qualquer que seja 

a diferenciac;ao profissional posterior. As Faculdades destinadas ao ensino das materias 

de aplicac;ao profissional, serao construfdas no campus ou fora dele, conforme indiquem 
as circunstiincias".23 

Nessa citac;ao, em especial nas partes sublinhadas, encontra-se o nucleo da polftica que 

Zeferino desejou para a UNICAMP: a integra<;:iio do conhecimento humano como 

pressuposto teorico-epistemologico e toda a vida universitaria refletindo-o, incluindo sua 

estrutura fisica. Esse nucleo e reiterado por Zeferino, dois anos depois, no discurso proferido 

em 16 de agosto de 1968 por ocasiao da inaugurac;ao do primeiro predio no campus de Barao 

Geraldo, do Instituto de Biologia: 

23 Arquivo Central, Sistema de Arquivo da UNICAMP (AC/SIARQ), SG/AH. Atos legais, lnaugura<;oes, 1966-

85, Cx: ?am<;: 03 (grifos do autor). 
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" edifica<;iio que traduzini urbanistica e arquitetonicamente o espirito integrador e 

unitario das atividades-meio e das atividades-fim, adaptado as nossas circunstiincias 

s6cio-econ6rnicas, espirito que se contrapoe ii mentalidade analitica, compartimentada, 

individualista e monumentalista que preside a arcaica estrutura didatico-cientifica e 

adrninistrativa da quase totalidade das Universidades brasileiras"24 

Em correspondencia com o pressuposto te6rico-epistemol6gico, os objetivos ou 

finalidades da universidade eram, segundo Zeferino V az25
, os seguintes: 

a) Forrnar profissionais etica e cientificamente preparados, para o atendimento das 

necessidades do pais. 

b) Promover os conhecimentos humanos atraves de investigas;ao original nas ciencias, nas artes 

e na filosofia. 

c) Equacionar e procurar resolver os problemas da coletividade. 

d) Incutir em seus alunos uma consciencia etica, valorizando os ideais de ciencia, de patria e de 

humanidade bern como o espirito de que, dentro da variedade dos conhecimentos humanos, o 

que se busca e o bern estar espiritual, fisico e social do homem. 

Zeferino V az tinha uma ampla vi sao da universidade. Considerava que ".. ela ha de 

criar uma unidade espiritual, atraves da cultura de origem humanista, dirigindo a forrnas;ao da 

personalidade de seus alunos no sentido de criar neles uma consciencia nacional, assim como 

para o enaltecimento dos valores morais que se oponham a crescente mecanizas;ao do espirito 

e ao utilitarismo frenetico de nossos dias"
26 

No que diz respeito ao relacionamento da universidade com as empresas27
, as 

atividades que a UNICAMP desenvolveu neste sentido, desde muito cedo, estavam 

condicionadas pelo periodo peculiar que ela atravessava e em que havia, como foi apontado, 

"urn programa explicito de desenvolvimento para o pais e onde a pesquisa cientifica e as 

Universidades eram componentes importantes" (BRISOLLA et al, 1996:50). 0 relacionamento 

24 !d. Ibid. 

25 Para maiores detalhes, ver VAZ (1986:66). 

26 Jornal do Brasil, 30 de maio de 1976. I" Caderno. 

27 Para maiores detalhes no caso das rela.;oes UNICAMP-Empresa no periodo 1970/1992, ver ALMEIDA 
(1995). 
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e reflexo, tambem, dos pressupostos te6rico-epistemol6gicos que originaram a UNICAMP. 

Por isso, Zeferino Vaz mencionava, em 1968, que "a integra<;:ao com a coletividade nao se 

limita it Industria. Mantemos ademais colabora<;:ao estreita com os 6rgaos da Secretaria de 

Saude, da Agricultura e da Educa<;:ao, alem da que desenvolvemos com a Prefeitura de 

Campinas"28 

Dez anos depois de criada a UNICAMP, no dia da instala<;:ao da Companhia de 

Desenvolvimento Tecnol6gico (CODETEC), Zeferino Vaz reiterou a ideia que a iniciativa da 

UNICAMP de se relacionar com a industria respondeu it ampla visao com que ela foi 

projetada. No centro desse projeto estava a integra<;:ao do conhecimento em fun<;:ao do 

progresso da ciencia, da forma<;:ao de cidadaos e da solu<;:ao dos problemas do 

desenvolvimento da sociedade brasileira. 

" ... esta Universidade, desde que foi implantada, teve como uma de suas preocupa<;:oes 

fundamentais, alem da transmissao de conhecimento (. .. ), a da promo<;:ao do 

conhecimento novo, pela investiga<;:ao cientifica, tecnol6gica, literitria, artistica, 
filos6fica, uma terceira tarefa, olvidada pelas Universidades, que e a de buscar detectar 

e equacionar problemas da comunidade. E a Universidade nao pode mais esperar que a 
comunidade venha a ela, solicitar que resolva os seus problemas. A comunidade nao 

vern, tendo muita experiencia disto, porque as Universidades assumem uma posi<;:ao 
aristocratica, de isolamento do ambient e. Essa posi<;:ao (. .. ) esconde inseguran<;:as, 

medo, de que tenha responsabilidade para resolver problemas, e a Universidade deve, 
ativamente, sair de suas paredes e ir it busca dos problemas"

29 

Ainda que a interdisciplinaridade estivesse no centro do projeto de universidade que 

Zeferino Vaz procurou desenvolver durante sua gestao e que a UNICAMP obtevesse 

resultados importantes de ensino e pesquisa interdisciplinares, como se mostrara nos pr6ximos 

sub-itens, esse movimento interdisciplinar nao integrou, num todo harmonico, os diferentes 

ramos da ciencia existentes na Universidade: naturais, tecnicas e humanas. Foi urn movimento 

limitado pela impossibilidade de incorporar as ciencias sociais a urn projeto de Universidade de 

orienta<;:ao tecnol6gica, que se enquadrava no projeto maior dos militares, dirigido a 

transformar o Brasil numa grande potencia. Como aponta Dagnino: 

28 
AC/SIARQ, op. cit. 

29 
ACISIARQ, op. cit. 
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" ... por estarem absorvidos com sua propria atividade intelectual, preocupados 

com fazer a necessaria denuncia do regime, ou simplesmente por nao reconhecerem a 

sua validade ou legitimidade, o fato e que os professores da area de ciencias sociais se 

mantiveram alheios ao processo de consolidao;:ao das atividades de pesquisa, que 

vieram a se constituir na 'marca registrada'da UNICAMP. A participao;:ao dos docentes 

de ciencias sociais na orientao;:ao deste processo que, eventualmente e com grande 

proveito, poder-se-ia dar de forma conjunta e interdisciplinar, nao foi encarada como 

uma responsabilidade. Ao que parece, foi aceita a ideia generalizada, ainda que 

equivocada, de que cabe a quem detem o potencial para realizar pesquisa numa certa 

area de conhecimento (e que portanto, 'entende do ramo') a prerrogativa de orientar a 

dinamica de desenvolvimento desta area" (DAGNINO, 1990: 115). 

De fato, no tempo de sua gestao, Zeferino V az nao logrou, como sonhava, converter a 

UNICAMP numa "unidade espiritual, atraves da cultura de origem humanista". Para essa 

tarefa, extraordinariamente complexa, nao seriam suficentes boas inteno;:oes e discursos 

interdisciplinares apaixonados. Precisava-se, como nas grandes e afinadas orquestras, que 

todos os musicos estivessem dispostos a executar a mesma musica. 

Embora tivesse importantes qualidades para dirigir a "orquestra universitaria 

campineira", Zeferino Vaz nao queria nem podia obrigar os "musicos das ciencias sociais" a 

executar uma "sinfonia ditatorial". Por isso, o primeiro movimento interdisciplinar na 

UNICAMP foi limitado. Os resultados de ensino e pesquisa interdisciplinar obtiveram-se, por 

separado, nos diferentes ramos da ciencia. Antes de analisa-los, vejamos como repercutiram 

os presupostos interdisciplinares da polftica universitaria na gestao Zeferino V az em relao;:ao 

as caracteristicas arquitetonicas e organizacionais da UNICAMP. 

1.2 Estruturas fisicas e organizacionais para pressupostos interdisciplinares. 

1.2.1 A "Arquitetura interdisciplinar" da UNICAMP 

Quando se analisam as implicao;:oes praticas dos pressupostos interdisciplinares da 

politica universitaria entre 1966 e 1978, o primeiro que a chamar a ateno;:ao e a arquitetura da 

instituio;:ao, refletida por sfntese no seu logotipo. 0 significado deste e o seguinte: "A bola 

branca, centro, cfrculo, sfmbolo de unidade, e o grande ponto de encontro. De pessoal e 

principalmente de conhecimentos, emanados dos tres ramos fundamentais do conhecimento 

humano simbolizados pelas tres esferas vermelhas: Ciencias, Artes e Humanidades. Que, 
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atuando em conjunto, irradiam-se para a coletividade, cumprindo as tres funy6es da 

universidade: Ensino, Pesquisa e Extensao"
30 

0 significado etico-epistemol6gico do logotipo e evidente. Como as agoras, antigas 

pra<;:as das cidades gregas usadas para as grandes discuss6es politicas e filos6ficas, buscou-se, 

na UNICAMP, que a pra<;:a central fosse urn ponto de encontro para a reflexao eo debate. 

A preocupa<;:ao com o tipo de estrutura fisica da instituivao expressa a convic<;:ao que 

tinham seus fundadores da importancia da integravao do conhecimento humano, da "unidade 

de pensamento e avao da cultura humana"
31

. Ao que parece, na construviio da UNICAMP 

buscou-se, pela primeira vez no Brasil, uma harmonia entre o espa90 fisico e seus pressupostos 

te6ricos32 A necessidade dessa harmonia tern tambem justificativas epistemol6gicas. Muito 

tempo atras, Carlos Marx ja tinha colocado que: 

"0 homem se apropria de sua essencia universal de modo universal, ( ... ) cada uma de 

suas relav6es humanas com o mundo - visao, audi<;:ao, olfato, saber, tato, reflexao, 

contempla<;:ao, sensa<;:ao, desejo, atividade, amor, (.. )- sao em sua rela<;:ao objetiva, ou 

em sua rela<;:ao como objeto, uma apropria<;:ao deste ultimo" (MARX, 1989:87-88), 

(tradu<;:ao do autor). 

Essas palavras de Carlos Marx permitem refletir sabre a extraordinaria importiincia, o 

impacto que a tecnologia, com a qual o homem se relaciona, tern sabre sua forma<;:ao. A 

tecnologia expressa a atitude do homem perante a natureza, o processo direto de produ<;:ao de 

sua vida. 

3° Callilogo UNICAMP, Universidade Estadual de Campinas, Agora, Tambem Sua. Sec. Geral I Arqnivo 

Hist6rico. No Anexo C e apresentado o logotipo da UNICAMP. 

31 AC/SIARQ, Relat6rio da Comissao Organizadora da Universidade de Campinas, p. 25. 

32 No caso da ··unB a solw;ao integradora do projeto Niemayer limitou-se a reuniao das Ciencias Fisicas. 

Quimicas, Matematicas, Biol6gicas e Geociencias em urn s6 edificio monumental ( ... ). sucede porem que as 

Artes, as Ciencias Humanas, a Biblioteca Central e a Reitoria serao localizadas em edificios outros, distantes 
eutre si e do graude predio do Instituto Central de Ciencias. rompe-se fisicamente assim o conceito de Unidade 
na Universalidade dos conhecimentos" (AC/SIARQ, !d. Ibid.:25). Talvez no projeto de Niemayer tenha 

prevalecido o en!oque arquitet6nico, que mlo foi o caso da UN! CAMP. 
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Zeferino V az e seus colaboradores pretenderarn que a estrutura fisica e didatico

cientifica da Universidade oferecesse todas as oportunidades e facilidades para a acelera~ao do 

processo de forma~ao profissional dos estudantes. 

1.2.2 Estruturas organizacionais 

Em rela~ao its estruturas organizacionais, o objetivo perseguido foi o mesmo: integrar. 

S6 que, nesse caso, ja se contava com experiencias favoraveis it interdisciplinaridade, que 

surgiram no transcurso do processo de modemiza9ao do ensino superior brasileiro iniciado na 

decada de 1930. Por exemplo, a estrutura assumida pela Universidade de Brasilia, que 

representa "uma experiencia de significa~ao transcendental no processo hist6rico-evolutivo da 

educa~ao superior"33
. 

0 documento importante para analisar esse aspecto e o Relatorio, de !966, da 

Comissao Organizadora que implantou a UNICAMP. Sobre Institutos, Faculdades e Orgaos 

Complementares o Relat6rio contem o seguinte: 

Institutos 

" .. o quanto e acertada, 16gica, integradora, facilitante e sobretudo economica, ( condi~ao por 
forma alguma desprezivel em pais de poucos recursos) a estrutura de uma Universidade 

alicer~ada na existencia de Institutos Basicos que reunam em urn so ambiente as disciplinas 
iguais ou afins de todas as Faculdades que a comp6em, estrutura ate agora so prevista em lei 
para as Universidades de Brasilia e de Campinas ... ". Os Institutos, responsitveis pela forma~ao 

bitsica de todos os estudantes quaisquer que sejam suas futuras destina~6es profissionais, "nao 
podem ser mais concebidas como unidades independentes desde que o progresso de 

conhecimento demonstrou a completa interdependencia e subordinacao reciproca de todas as 
ciencias" (RELATORIO, p. 19-24) (grifos nossos). 

Faculdades 

Dedicar-se-ao its atividades profissionalizantes apos a passagem dos alunos pelos Institutos de 

Ciencias. 

Orgaos Complementares 

Nao se explicitam. So sao mencionados os Servi~os da Universidade. 

33 AC/SIARQ, op. cit.:24. 
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Quando se compara o conteudo do Relat6rio, no que diz respeito its estruturas 

organizacionais, com o documento que o antecedeu - Lei No 7.655 de 28 de dezembro de 

1962 que criou a UNICAMP- e os primeiros Estatutos da institui.;ao de 1969, chama a 

aten.;ao a nao concordancia entre esses. 

Faculdades 

1962 

"As faculdades ministrarao o curricula complete ou parte especializada, terminal, do curricula 

das profiss6es de nivel universitario, bern como cursos de doutorado e p6s-gradua.;ao, e 

dedicar-se-ao it pesquisa cientifica" (Art. 4). 

1969 

As Faculdades sao responsaveis pelo ensino e pela pesquisa nas respectivas areas de forma.;ao 

profissional, definidas pelo conjunto de seus Departamentos (Art. 6). 

Institutes 

1962 

"Nos Institutes de Ensino agrupar-se-ao, de acordo com suas afinidades, as Cadeiras basicas 

que sirvam a mais de uma Faculdade ou Escola Tecnica" (Art. 5). 

"Os Institutes de Pesquisa dedicar-se-ao it investiga.;ao cientifica, pura ou aplicada, e terao 

individualidade propria" (Art. 6. ). 

1969 

Os Institutes sao responsaveis pelo ensmo e pela pesqwsa nas respectivas areas de 

conhecimento (Art 5). 

6rgaos Complementares 

1962 

Sao mencionados os Institutes Complementares da Universidade de Campinas como 

"Institui.;oes que nao !he sao filiadas administrativamente, mas que com ela mantem 

colabora.;ao de natureza cientifica, tecnica, didatica e cultural"(Art. 9). 

1969 

Sao reconhecidas como tais: o Centro de Informa<;ao e Difusiio Cultural, a Editora, o Centro 

de Computa.;ao, o Bioterio Central, o Centro de Esportes, o Centro Recreative e Social, a 
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Cooperativa Escolar e a Prefeitura. Esses 6rgaos reger-se-ao pelo Regimentos das entidades a 

que estiverem subordinados (p.5-6). 

A incoerencia entre esses documentos, pode ser explicada da seguinte maneira. A Lei 

No. 7.655 foi a expressao juridica so dos interesses politicos e economicos das elites 

campineiras que, desde fins da decada de 1940, lutavam pela crias;ao de uma universidade. 

Essa Lei apresentava a instituis;ao universitaria como soma de partes. 0 Relat6rio, pelo 

contrario, reflete uma relas;ao estreita entre os diversos interesses que podem levar uma 

universidade a ter exito, no senti do moderno: interesses politicos, economicos e academicos. 

E ilustrativo lembrar, neste momento, a ongem da pnme1ra universidade que, na 

hist6ria, incorporou a pesquisa cientifica a seu trabalho: a Universidade de Berlim de 1810. 

Em 1806 o rei da Prussia, perante a derrota militar nas maos dos exercitos de 

Napoleao, julgou necessario tentar reconquistar aquilo que se perdera militarmente. A decisao 

foi criar uma Universidade de novo tipo para forrnar os futuros responsaveis pela 

administras;ao do pais. Esses interesses politicos se conjugaram com os interesses economicos -

recuperar o atraso industrial que tinha a Alemanha em comparas;ao com outras potencias 

europeias- e com os interesses academicos -contribuir para o desenvolvimento da ciencia na 

Alemanha. Nao foi casual que a tarefa fosse encomendada, precisamente, a urn grupo de 

fil6sofos, cientificos, pensadores que atuaram como ide6logos do modelo de universidade: 

List, Schelling, Fichte,Schleiermacher, Humboldt 

Mantendo as devidas propors;oes, e a titulo de hip6tese, Zeferino V az, Paulo Gomes 

Romeo e Antonio Augusto de Almeida -membros da Comissao Organizadora-, foram para a 

UNICAMP o que os pensadores alemaes foram para a Universidade de Berlim. Zeferino, em 

particular, "foi o grande idealizador e incentivador da instituis;ao"34 

No que diz respeito aos Estatutos, segundo Lima, observam-se diferens;as entre o que 

havia sido previsto na Lei e o que de fato ocorreu 

34 
Entrevista com o patologista clinico Roberto Fran co do Amaral, que presidiu a comissao para a instala\Oiio da 

Faculdade de Medicina de Campinas. Jomal da UNICAMP, outubro de 1996. no. 115, p.3. 
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"As distinc;oes entre Institutos de Ensino, Institutos de Pesquisa, Faculdades e 

Institutos Complementares deixaram de existir. A prevista Faculdade de Ciencias nao 

foi criada, assim como a Faculdade de Enfermagem ( ... ). A parte especializada, 

terminal, dos cursos de graduac;ao das profissoes especializadas, ficou distribuida tanto 

pelos Institutos quanto pelas Faculdades. Isto significa que ruiu a ideia original de 

Institutos Centrais de Ciencias Basicas ( ... ) tal como preconizava Zeferino Vaz 

desejando a integrac;ao das atividades universitarias" (LIMA, 1989:99-100). 

0 abandono da ideia original de Institutos Centrals de Ciencias Basicas, elemento 

determinante para o desenvolvimento interdisciplinar, ocorreu, segundo Sanchez, porque "A 

UNICAMP viu-se, de certa forma, obrigada a se adaptar as exigencias da Reforma 

Universitaria" (SANCHEZ, 1996:66). 

Quando se analisa o conteudo da LEI N. 5.540, de 28 de novembro de 1968, em 

particular seu artigo II sobre a organizac;ao das universidades35
, surgem duvidas se realmente 

o abandono da ideia original deveu-se apenas ao fato de que a UNICAMP teve de se adaptar 

as exigencias da Reforma. Na minha opiniao, a nao-implantac;ao dos Institutos Centrais talvez 

estivesse associada aos obstaculos que urn processo interdisciplinar como esse geraria. 

1.3 Resultados de ensino e pesquisa interdisciplinares 

A analise de experiencias praticas da atividade humana nos leva a assumir uma 

determinada posic;ao te6rica em relac;ao a atividade em questao. Neste caso, trata-se da 

interdisciplinaridade, atividade que, historicamente, emoldurou-se no ensino e na pesquisa. 

Existem autores que consideram a interdisciplinaridade como urn velho problema, que 

s6 foi reconhecido com esse nome nas ultimas decadas. Para Sinaceur, entre eles, "embora a 

palavra nunca !he foi aplicada, a interdisciplinaridade tern caracterizado em sua genese todas 

as disciplinas cientificas dignas dessa noc;ao" (SINACEUR, op. cit., p. 24) (traduc;ao do 

35 0 artigo 11 da referida LEI estabelece que: "As universidades organizar-se-ao com as seguintes caracterlsticas: 

a) unidade de patrimOnio e administra~ao; b) estrutura orgfulica com base em departamentos reunidos ou nao em 

unidades mais amplas; c) unidades de fun<;6es de ensino e pesquisa, vedada a duplica<;ao de meios para fins 

identicos ou equivalentes; d) racionalidade de organizayao, com plena utilizac;ao dos recursos materiais e 

humanos; e) universalidade de campo, pelo cultivo das areas fundamentais dos conhecimentos humanos, 

estudados em si mesrnos ou em razao de ulteriores aplicay6es e de uma ou mais areas tecnico-profissionais; f) 

flexibilidade de metodos e criterios, com vistas as diferen<;as individuais dos alunos, as peculiaridades regionais e 

Us possibilidades de combin~ao dos conhecimentos para novas cursos e programas de pesquisa ... ".Ver Ensino 

Superior. Legisla('iio e jurisprudencia. Vol. I - Legisla<;ao. Organiza9ao, Sele<;ao e Notas de Guido Ivan de 

Carvalho, p. 86. 
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autor). A revolw;:ao galileana, por exemplo, consistiu na conjuga<;:ao de duas disciplinas ate 

entao separadas: a matematica e a ffsica. 

Nesse sentido, postula-se que sempre existiu uma pretensao de elaborar urn mapa 

exausto do saber e diversos exemplos sao apresentados: o Museu de Alexandria, casa comum 

das artes e das tecnicas; a Universidade Medieval, com a sua pedagogia da totalidade que se 

projetou para o Renascimento; o projeto da Nova Atli!ntida de Francis Bacon; o trabalho dos 

enciclopedistas franceses no seculo XVIII; a Universidade de Berlim (181 0), Universidade 

piloto do seculo XIX; o movimento pela unidade da ciencia promovido pelo positivismo 

16gico dos anos 20 e 30 de nosso seculo, etc. 

Embora possam ser encontrados, na hist6ria, exemplos de atividade interdisciplinar, 

tambem a hist6ria mostra fatos que atuararn, e ainda hoje atuam, na dire<;:ao "anti

interdisciplinar". E o caso da especializa<;:ao do conhecimento que se desenvolveu ap6s a 

Revolw;ao Cientffica do seculo XVII, ou as diversas formas de institucionaliza<;:ao do saber 

que tern na universidade napole6nica urn born exemplo. 

Refletindo, precisamente, sobre a situa<;:ao "anti-interdisciplinar" nas universidades 

francesas, urn orador expressou ja em 1911 o seguinte: 

"Essa palavra <universidade> nao e mais que uma palavra ( ... ) porque nao encerra uma 

organiza<;:ao cujos elementos sejam solidiirios, cujas partes se sintam 6rgaos de urn 

mesmo todo ( ... ) cada qual puxa por seu !ado( ... ) em cada uma das suas faculdades, as 

especialidades formam ( ... ) grupos ( ... ) bastante fechados entre si" (GUSDORF, 

1982:39) (tradu<;:ao do autor). 

Independentemente das diferen<;:as que possam ser encontradas na literatura sobre 

interdisciplinaridade, no que diz respeito a sua defini<;:ao, dois elementos estao presentes em 

trabalhos de diversos autores: o epistemol6gico eo etico. 

A interdisciplinaridade e uma rela<;:ao etico-epistemol6gica entre sujeitos do ensino ou 

da pesquisa cientfficas que pertencem a campos disciplinares diferentes. Nao e uma simples 

rela<;:ao "diplomatica" entre especialistas; tampouco grupos de pessoas com diversos tftulos 

conversando esporadicamente. 
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A interdisciplinaridade e: uma coopera~ao fertil entre especialistas que representam 

campos diversos do conhecimento; uma l6gica especifica de descobrimento e aplica,.:ao; uma 

intera,.:ao cognitiva que gera novas sinteses. Ela permite romper barreiras psicol6gicas e 

contribuir para fortalecer a relayao humana. 

0 elemento epistemol6gico esta no tipo de problema complexo que e objeto da 

interdisciplinaridade, o qual nao pode ser abordado mediante enfoques parciais. 0 componente 

etico se expressa na medida em que a interdisciplinaridade e uma rela,.:ao entre pessoas que 

precisam: se reunir, se comunicar, se entender, se ajudar, se criticar, se tolerar. 

0 fato de que a interdisciplinaridade seja, essencialmente, uma relayao entre pessoas, 

nao entre problemas, metodos, disciplinas, explica as dificuldades em sua implementayao. A 

simples existencia de problemas complexos para enfocar interdisciplinarmente, nao e condiyao 

suficiente para que surja a interdisciplinaridade. Se as pessoas, e sobretudo os Hderes, nao 

estao capacitadas e dispostas a trabalhar interdisciplinarmente, e pouco provavel que a 

interdisciplinaridade apare,.:a. 

Para F azenda, a interdisciplinaridade enfrenta em seu desenvolvimento diversos 

obstaculos: epistemol6gicos, institucionais, psicol6gicos, metodol6gicos, quanto a forma,.:ao e 

materiais (FAZENDA, 1996:51-57). Poderiamos adicionar a esta rela,.:ao, urn obstaculo de 

carater l6gico-dialetico referido ao conceito de ciencia em que deve se sustentar o trabalho 

interdisciplinar. 

Se para o desenvolvimento da interdisciplinaridade e determinante lograr eliminar as 

barreiras que dificultam a comunicayao entre especialistas que pertencem a diferentes ramos da 

ciencia, entao, e condivao necessaria uma definivao36 ampla, cultural, de ciencia na qual 

encontrem espayo tanto as ciencias basicas como as aplicadas e tecnol6gicas. 

36 Entre as numerosas defini90es que existem sobre a ciCncia na literatura especializada, e possivel estabelecer 

urna divisilo entre aquelas que enfocam a ciencia a partir de uma perspectiva concreta e aquelas que tentam 
mostrar suas diversas dimensOes. Dois exemplos podem ilustrar esta idCia. Perspectiva l6cico~gnoseol6gica: 

"Discurso acerca de urn campo de objetos detenninados no qual, com uma linguagem submetida a 
determinadas regras, enunciam-se proposi9iies suscetiveis de demonstra9ilo on comprova9ilo. Corpo de doutrina 

metodicamente fonnado e ordenado, que constitui urn ramo parcial do saber humano" - Diccionario 

EnciclopMico SAL VAT Universal, Torno 6, SAL VAT Editores. SA. 1982. p. 9 (tradu9ilo do autor). Perspectiva 

sociol6gica mais ampla: "Considera-se cada vez mais que a ciCncia e uma institui9iio social submetida a umas 

orienta9iies que se ajustam as das sociedades nas quais atuam; seu papel nilo consiste so em garantir urn poder 
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Pode resultar estranho, numa pnme1ra reflexiio, que urn fisico como Heisenberg 

expressasse que " ... e o feixe de relacoes entre o homem e a natureza que constitui o objetivo 

central da fisica. (.. ). A ciencia, deixando de ser o espectador da natureza, reconhece a si 

mesma como parte das acoes reciprocas entre a natureza e o homem"37 Na verdade, se nos 

aprofundamos nessas ideias, compreenderemos que Heisenberg estava certo. A ciencia e, antes 

de mais nada, urn tipo especial de atividade humana e niio simplesmente urn sistema de 

conhecimentos logicamente ordenado. 

Como atividade humana, a ciencia e urn processo, uma relacao sujeito-objeto que, em 

condicoes hist6rico-concretas, se orienta it produdio, difusiio e aplicaciio de conhecimentos. 

Compreende-la exige estudar niio so seus resultados, isto e, os conhecimentos produzidos, mas 

tambem os demais elementos que participam nessa producao: sujeito, objeto, motivos, 

objetivos, meios, instituicoes. Ao mesmo tempo, e necessaria revelar seu vinculo com o 

ensino. Esse vinculo pode expressar-se, em sintese, no seguinte: 

- sem conhecimentos cientificos nao existe ensino, mas os conhecimentos cientificos sao 

resultados da pesquisa; 

- sem pesquisadores nao existe pesquisa, mas os pesquisadores sao resultados do processo de 

ensmo; 

- a pesquisa oferece o conteudo do ensino, mas o ensino forma os sujeitos da pesquisa; 

-o fim da pesquisa e a velhice do ensino; com o fim do ensino a pesquisa morre. 

Entre 1966 e 1978 foram desenvolvidas, na UNICAMP, diversas atividades de ensino e 

pesquisa de carater interdisciplinar pelas condicoes favoniveis entao existentes. 

crescente do homem sobre a natureza, ou em resolver os problemas tCcnicos que se colocam nos diferentes 

campos que afelam ao homem (...). Outorga-se !he outra importante finalidade, configurar os sistemas 

econ6micos, sociais e culturais e transfoma-los de acordo com os objetivos fixados por cada sociedade" -
UNESCO. Ideas para Ia Accionfrente a los problemas de hoy y a/ reto del manana, 1978, p. !58 (tradul'iiO 
do autor). 

37 Citado por JAPIASSU (op. cit, p. 69). 
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1.3.1 Urn programa de pos-gradua.,:iio interdisciplinar 

Embora o objetivo de integrar as diversas atividades universitarias em urn todo 

harmonica, como sonhou Zeferino, niio tenha sido atingido, o periodo 66/78 mostra 

interessantes e importantes resultados da atividade interdisciplinar, ainda nao estudados a partir 

desse enfoque. E o caso do Curso de Mestrado em Ensino de Ciencias e Matematica38
, 

desenvolvido entre I 0 de fevereiro de 1975 e 29 de fevereiro de 1984. 

0 Curso fez parte do PROJETO MULTINACIONAL PARA A MELHORlA DO 

ENSINO DE CrENCIAS -PROMULMEC-, executado pelo Centro Interdisciplinar para a 

Melhoria do Ensino de Ciencias39
, em convenio com a Organizas;ao dos Estados Americanos e 

com a interveniencia do Ministerio de Educas;ao e Cultura do BrasiL 

A ideia do programa surgiu como uma " ... necessidade de se desenvolver e capacitar as 

liderans;as regionais (. .. ) visando colo car em pratica uma filosofia de forma9iio de lideres para 

o ensino de ciencias em moldes inovadores, aproveitando intensamente a experiencia 

38 
Para obter infonna<;3.o sabre o curso, consultar: 0 Ensino de Ciencias e Matemtitica na America Latina 

(coord. Ubiratan D' Ambrosio), Papirus Livraria-editora, 1984. Tambem, AMBROSIO (1980): Ensino de 

Ciencias e Criafao de uma Tradifao Cientifica. In: INTERCIENCIA I VoL 5 I No. 6 I Nov-Die I Separata. 

Antes de coordenar o Curso, Ubiratan D'Ambrosio foi Professor Associado e Diretor de urn programa de 
Ciencias Naturais, tambem de cm·iter interdisciplinar. na State University of New York at Buffalo no cnrso 

1970-1971 

39 
A cria<;3.o do Centro deve ser considerado como urn dos resultados pniticos, de caniter organizacional, do 

movimento interdisciplinar da decada de 1970. Outro resultado e a cria<;ao do Centro de Logica, Epistemologia 

e Historia da Ciencia (CLE), mediante Portaria GR-038-77. Nurna das pmtes da Exposisao de Motivos para a 

sua Criafao que data de 05.12. 75, argumenta-se que: "As pesquisas logicas e epistemologicas sao de natureza 

eminentemente interdisciplinar. Nao apenas de man dam o concurso de fil6sofos e cientistas, mas tambem o 

convivio entre cientistas de diferentes areas. E sobejamente conhecido o fato de que se multiplicam rapidamente 

simp6sios e co16quios interdisciplinares e de que se reconhece universalmente sua importancia. Uma das 
finalidades precipuas do Centro de Logica e Epistemologia sera precisamente a de organizar institucionalmente 

atividades interdisciplinares ... ". Tambem deve-se considerar urn resultado pratico de carater organizacional a 

cria<;ao, em 1976, da Companhia de Desenvolvimento Tecnologico (CODETEC), empresa criada com o 

objetivo de realizar pesquisa, desenvolvimento, adapta<;ao de tecno1ogia e presta<;ao de servi<;os tecnologicos. 

Ela resultou de uma iniciativa conjunta da UNICAMP, do Ministerio da Industria e Comercio, (atraves da 
entao Secretaria de Tecno1ogia Industrial), e de urn grupo de orgauiza<;oes e empresas brasileiras. Num 

docurnento preparado pela companhia, em janeiro de 1992, destaca-se que:" ... a CODETEC so assurniu frente 
a CEME -Central de Medicamentos- o compromisso de implantar urn centro de P&D para fanuacos na medida 

em que se cristalizou a possibilidade de construir uma equipe que integrasse. no mesmo ambiente de traba1lio. 
profissionais com diferentes voca90es e experiCncias acadCmicas e industriais, que pudessem viabilizar 

resultados concretes em prazos relativamente curtos". 

28 



acumulada por varios individuos em servi<;:o durante varios anos" (D'AMBROSIO, 1984:9-

10) 

0 curso representou, por seu conteudo interdisciplinar, segundo D'Ambrosio, uma 

significativa inova<;:iio nos mode los tradicionais de p6s-gradua<;iio. 0 caniter inovador do curso 

se manifesta quando se analisam suas principais carateristicas. 

Origem 

Urn problema pnitico importante que necessitava, e ainda necessita, de solu<;:6es coletivas: 

desenvolver lideran<;as regionais ou, mais propriamente, refon;:ar e consolidar tais 

lideran<;as"
40 

Participantes 

Na qualidade de sujeito da interdisciplinaridade, -os professores- especialistas em diversas 

disciplinas; e para orientar trabalhos, "o potencial de todo o corpo docente da Universidade" 

(Id. Ibid., p. 13). 0 objeto da interdisciplinaridade, -os alunos- eram pessoas indicadas "por 

programas ou autoridades universitarias ou educacionais dos varios estados ou paises" (Id. 

Ibid., p. 10). As especialidades dessas pessoas eram diversas. 

Metodologia 

"Mais do que a transmissiio de conhecimentos em uma dire<;iio, qual seja, da universidade aos 

alunos, o programa carateriza-se como uma troca de experiencias entre duas classes. E no 

processo de troca, faz-se a identifica<;:iio de necessidades de complementa<;iio e conhecimentos 

adequados a cada situa<;iio particular, o que e provido pela universidade atraves de seus 

programas tradicionais de ensino e pesquisa, mediante unidades de conteudo especifico para 

cada situa<;:iio" (Id. Ibid., p. II) 

Urn componente importante da metodologia foram as discussoes, seminarios e mesas 

redondas sobre a estrutura do curso, baseados em roteiro-questionarios, previamente 

distribuidos aos estudantes e realizados bimensalmente. 

40 No tempo que funcionou, o curso recebeu 128 bolsistas, 80 brasileiros e 48 latino-americanos (procedentes do 

Peru, Nicaragua, Chile, Colombia, Argentina. Costa Rica. El Salvador, Venezuela, Panama, Honduras, 

Equador, Bolivia) e foram defendidas 72 disserta96es. 
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Curriculum 

- Disciplinas instrumentais: aquelas que servem como meio ou linguagem para o estudo das 

demais -Computa~;ao, Ingles cientffico, Metodos Matematicos, Psicologia e Didatica; 

- Disciplinas sensibilizadoras: aquelas que ajudam a identificar problemas e motivar o estudo 

de t6picos especializados em ciencias, em educa~;ao e em ensino -Pratica de Ensino, Projetos 

de Ciencias, Problematica do Desenvolvimento, Expansao Cultural; 

- Disciplinas de suporte: aquelas comumente classificadas como de conteudo -Ffsica, 

Qufmica, Biologia, Geologia, Matematica, Hist6ria da Ciencia e disciplinas de Educa~;ao e 

Psicologia. 

- Projeto de Pesquisa em ensino de Ciencias. Iniciado na primeira fase do curso, aumenta 

gradativamente. 

Dado o carater inovador do curso e a necessidade de que os alunos come~;assem com 

uma disposi~;ao favon:\vel, antes do infcio das disciplinas existia urn perfodo de adapta~;ao e 

planejamento. 

1.3.2 Projetos de pesquisa interdisciplinares 

As considera~;oes sobre o carater interdisciplinar desses projetos, foram realizadas a 

partir do trabalho de Brisolla e Pinto ( 1995) "El Instituto de Ffsica de la UN/CAMP y el 

desarrollo de la telefonia en el Brasil: un caso de articulaci6n eficaz de interes". Este artigo 

tambem permite mostrar resultados praticos do movimento interdisciplinar na UNICAMP ao 

Iongo da decada de 1970. Trata-se do Projeto de Laser de Semicondutores, iniciado entre 1972 

e 1973, e do Projeto de Desenvolvimento da Fibra 6ptica, que come~;ou em 1975. 

Se o Programa de Mestrado em Ensino de Ciencias foi de orienta~;ao pedag6gica, com 

implica<;:6es para a pesquisa, os projetos executados pelo Instituto de Ffsica Gleb Wataghin 

foram, propriamente, de pesquisa, com implica~;oes para o ensino41
• Nos projetos de pesquisa, 

a interdisciplinaridade se manifesta no seguinte: 

41 Na literatura consultada sabre interdisciplinaridade, relacionada na bibliografia, nao foram encontradas 

an8.lises sabre suas peculiaridades no ensino e na pesquisa. Numa reflexao desse tipo, deve levar-se em conta as 

diferen~as que existem entre ensino e pesquisa enquanto objeto, contelido, forma e m€todo. Se, de mane ira geral, 

o objeto da pesquisa esta naquela parte da realidade -natural, social, espiritual- que, ern condi<;5es hist6rico
concretas o sujeito seleciona para descrever, explicar, prognosticar ou transformar dada realidade constituindo 
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Origem 

Tambem urn problema pratico, importante, nos marcos do projeto militar de criar uma 

industria nacional de telecomunicac;oes que ajudasse o pafs a obter sua independencia 

tecnol6gica e auto-suficiencia no setor42
. Esse problema exigia, objetivamente, a participac;ao 

coordenada, interdisciplinar das cbamadas ciencias "duras". 

Participantes 

Pesquisadores que acreditavam nos projetos e tinham uma ampla cultura, uma formac;ao 

interdisciplinar e vontade de trabalhar interdisciplinarmente. Eles eram ffsicos, qufmicos, 

engenheiros. 

Metodologia 

0 trabalho em equipe, o intercfunbio de ideias, sugestoes e crfticas, a troca permanente de 

experiencias. 

Diferente do curso de p6s-graduac;ao, os projetos de pesquisa foram executados por 

laborat6rios e departamentos de urn Instituto. Diferentemente, tambem, do Programa de 

Ensino que foi executado por urn Centro reconhecido como interdisciplinar. 

0 anteriormente exposto, permite refletir na direc;ao do carater relativo das estruturas 

no processo de se atingir a interdisciplinaridade. As estruturas sao importantes, mas o 

determinante, como em tudo, e o ser humano, sua qualidade, sua disposic;ao para trabalhar em 

permanente comunicac;ao e dialogo, procurando soluc;oes aos problemas complexos. Como 

dizia Zeferino V az, o essencial e ter "cere bros, cerebros e cere bros". 

seus resultados o contet1do da ciencia, o objeto do ensino esta no ser humano, na forma"tiiO de sua personalidade, 

de acordo com a hist6ria e os valores da na~ao, utilizando, como meio importante, os conhecimentos 

selecionados do conteUdo da cii~ncia. As diferen~as no objeto levam a considerar no metoda, na qualidade de 

hip6tese, que a 16gica se inverte. No ensino, a cria\!ao do currfculo interdisciplinar exige primeiramente a 

discussiio coletiva, o dialogo construtivo e, logo depois, a atua<;iio individual do professor na sala de aula. Na 

pesquisa e necessilrio, em primeiro Iugar, o envolvimento individual do pesquisador com o problema e com a 

literatura para, depois, debater, trocar ideias. 

42 Considerada desde a perspectiva de sua origem, a interdisciplinaridade desses projetos pode ser catalogada de 

interdisciplinaridade por demanda externa, diferente daquela que responde aos interesses dos mesmos 

pesquisadores. 
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Quando a disposi<;ao para trabalhar em equipe esta ausente, ou nao esta presente na 

mesma intensidade e dire<;ao em todos os membros de urn coletivo de trabalho, de maneira 

inevitavel, ante a necessidade de solucionar os problemas, surgirao ideias sobre estruturas 

organizacionais que favore<;am o trabalho coordenado daqueles que mantem a disposi<;ao de 

colaborar na mesma intensidade e dire<;ao. A trajet6ria irregular dos nucleos e centros de 

pesquisa da UNICAMP entre 1982 e 1994 se explica, em parte, por esse fator. 
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2. Origem do movimento interdisciplinar de nucleos e centros da decada de 1980 

Ao analisar como ocorreu na UNICAMP, a partir de 1982, o processo de cria<;:iio e 

posterior evolu<;:ao dos nucleos e centros interdisciplinares de pesquisa, e preciso lembrar do 

movimento interdisciplinar que o antecedeu. Seus trat;:os principais foram os seguintes: 

- F oi urn movimento consciente, promovido e apoiado pelos dirigentes mliximos da instituit;:iio 

a partir da visao que tinham da funt;:iio da universidade em paises subdesenvolvidos; 

- Orientou-se a todas as esferas de atividade da universidade, na medida em que foi produto de 

uma politica explicita em nivel universitario; 

- Ofereceu resultados importantes, tanto nas chamadas "ciencias duras" quanta nas sociais, que 

levaram ao reconhecimento intemacional da UNICAMP; 

- Embora se obtivessem resultados significativos, a interdisciplinaridade nao se enraizou na 

vida universitaria. A niio implantat;:ao dos Institutos Centrais de Ciencias Basicas e urn 

indicador da ex:istencia de fort;:as contrarias a sua generalizat;:ao. 

0 movimento interdisciplinar que se inicou na decada de 1980 demonstra diferen<;:as 

quando comparado com o movimento dos anos 70. A seguir se analisa o processo concreto de 

criat;:iio de nucleos e centros a partir de 1982 e os contextos acadernico institucional, intemo, e 

politico estadual, extemo, que o condicionaram. 

2.1 0 grupo de discussiio sobre Politica Cientifica e Tecnologica da CODETEC 

Os nucleos interdisciplinares de pesquisa niio surgtram no vazio 
43 

Eles tern 

antecedentes diretos. 0 grupo de discussao sobre Politica Cientifica e Tecnol6gica da antiga 

CODETEC e o grupo sobre Politicas Publicas do Instituto de Filosofia e Ciencias Humanas 

(IFCH) podem ser considerados dois antecedentes diretos dos nucleos. 

43 Na proposta de se criar estruturas de pesquisa interdisciplinar fora dos departamentos, foram consideradas 

"as idCias que estavam mais ou menos maduras na universidade. os embri5es de pessoas tentando trabalhar 

nessa direo;ao" (SOUZA, Paulo Renato. ex-Reitor da UNICAMP entre 1986 e 1990, em entrevista como autor). 
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0 grupo de discussao sobre Politica Cientifica e Tecnol6gica da CODETEC44 
-

companhia que tinha como objetivo repassar conhecimentos da universidade para as 

empresas
45

- surgiu em meados de 1977 por iniciativa de Renato Dagnino, pesquisador da 

companhia na epoca. 0 grupo contava com o apoio do professor Rogerio Cerqueira Leite, 

diretor da companhia e Coordenador dos Institutos, o qual tambem se interessava pelos 

problemas da politica cientffica e tecnol6gica. 0 referido grupo era integrado por pessoas 46 

com diferentes forma96es -engenharia, economia, administra((iio publica- que se reuniam 

periodicamente para discutir quest6es de tecnologia apropriada, economia da tecnologia etc. 

A preocupa91io com a tecnologia nacional era o lema aglutinador, o que levava a inter

rela((iiO, ao dialogo, ao entendimento entre os membros do grupo e, o mais importante, a a91io. 

Urn exemplo disso e, talvez, o principal resultado do trabalho do grupo47 foi sua particip~ao 

destacada na concep91io, organiza91io e registro do Seminario sabre Ciencia, Tecnologia e 

Estrategia para a Independencia, realizado na UNICAMP nos dias 9, 10 e II de dezembro de 

1977. 0 objetivo do seminario foi: 

44 Na opiniao de Rachel N. Cavalcante, ex-pesquisadora da CODETEC e atual professora do Instituo de 
Geociencias, a companhia "funcionava como urn m1cleo pela presen<;a de especialistas de diferentes formas;Oes 

que desenvolviam projetos em diversas areas como objetivo de solucionar problemas tecnol6gicos". 

45 Segundo Etzkowitz e Brisolla, a "UNICAMP foi a primeira institui<;ao academica brasileira a estabelecer urn 
projeto de incubadora, a Companhia Tecnol6gica de Desenvolvimento ( ... ). Em seu formato original, a 
CODETEC combinou elementos de uma incubadora, de uma oficina de transferencia de tecnologia e de uma 
firma de capital compartilhado" (ETZKOWITZ e BRISOLLA, 1996:10). 

46 Segundo Dagnino, todas as pessoas do grupo tinham ideias progressistas, "de esquerda", (DAGNINO, 

entrevista como autor). 

47 0 grupo teve uma participa<;ao ativa no desenvolvimento dos estudos sobre Polftica Cientffica e Tecnol6gica 
na UNICAMP e no Estado de Sao Paulo. Em julho de 1978, promoveu a realiza<;ao de urn Semin:irio, em seis 
sess6es durante tres semanas, sabre "Tecnologia e Estrutura Produtiva", conduzido pelo Professor argentino 
Jorge A. Sabato. Para o Semin:irio foram convidas mais de sessenta pessoas de diversas institui<;6es. Em abril de 
1980, o grupo colaborou na realiza<;ao do ''Encontro sabre Politica Cientifica e Tecnol6gica", em Sao Jose dos 
Campos, organizado pelo Depto de Ciencia e Tecnologia da Secretaria de Industria, Comercio, Ciencia e 
Tecnologia do Estado de Sao Paulo. Em 1983, o grupo se transformou em Nticleo de Politica Cientffica e 
Tecno16gica do Institute de Geociencias. Tres anos antes, em 23 de dezembro de 1980, o CNPq (Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico) tinha criado, oficialmente, o PAN (Prograrna de Apoio 
aos NU:cleos de Polltica Cientlfica e Tecnol6gica). Esses m1cleos foram criados em im1meras universidades do 

pafs. 
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" ... reunir intelectuais, empresarios e politicos da America Latina para a reavalia~tao 

dos conhecimentos sobre as rela~t6es intemacionais, nas areas de ciencia e da 

tecnologia, nesta epoca em que a profundidade da crise desnudou aos olhos de amplas 

camadas da sociedade a natureza da atual ordem economica e sua for~ta de domina~tao 

tecnol6gica, comercial e financeira, que subjuga as na~toes mais fracas, alcan~ta as suas 

riquezas e o fruto de seu trabalho e desmoraliza a sua cultura" (GOMES, 1978: 19) 48
. 

A rela~tao de algumas das personalidades que participaram no evento evidencia sua 

importancia, o nfvel de convocat6ria que teve reunindo destacados intelectuais e 

pesquisadores em diferentes ramos das Ciencias Sociais da America Latina: Fernando 

Henrique Cardoso, Amilcar Herrera, Jorge Sabato, Helio Jaguaribe, Miguel Wionczek etc. 

Suas interven~t6es e, em geral, as de todos os participantes, foram recolhidas num livro com o 

mesmo titulo do evento. 

Sem duvida nenhuma, o Seminario foi, por sua origem, por seus participantes e por 

seus resultados, urn evento de carater interdisciplinar, urn dos mais "interdisciplinares" ja 

realizados na Universidade de Campinas. No ambito do Pafs, talvez tambem seja urn dos mais 

interdisciplinares organizados sobre a problematica de Ciencia e Tecnologia com urn enfoque 

baseado na dependencia tecnol6gica. Nesse sentido, e interessante resgatar algumas das 

palavras de sauda~tao aos participantes, proferidas por Zeferino V az: 

"E extremamente agradavel para o Reitor da Universidade ver aqui reunidos cientistas, 

empresarios, dirigentes govemamentais, especialistas em ciencias politicas e ciencias 

economicas, constituindo esse Seminario uma verdadeira agora, no sentido de uma 

pra~ta para onde convergem indivfduos que se dedicam aos mais diferentes tipos de 

atividades humanas visando a urn mesmo objetivo que a todos n6s empolga: o objetivo 

primordial de buscar caminho seguro para a verdadeira independencia da na~tao 

brasileira" (VAZ, 1977:17). 

Essas palavras em 1977, praticamente no final de sua vida 49
, permitem refletir sobre a 

coerencia entre seu pensamento e a~tao em rela~tao a universidade. Entre o que ele pensou e fez 

na Faculdade de medicina de Ribeirao Preto e na UNICAMP existe uma correspondencia. 

48 Severo Gomes era ministro do governo militar, na Cpoca, e estava muito interessado em reforyar, no funbito do 

govemo, a preocupa~ao com problemas do desenvolvimento tecnol6gico nacional. 

49 Zeferino Vaz morreu em 19 de fevereiro de 1981, vitima de problemas coronarianos. Pode-se afirmar que a 

essencia de seu pensamento, aquela que orientou toda sua ayiio pr3.tica pode assim ser sintetizada: "ciencias e 

artes niio rem um fim em si mesmas. Mas que objetivem, nas snas atividades, sempre a promo~ao do bem· 
estar da comunidade, do homem comum, do 'Homo Qualunque', do bem-estar fisico, social e espiritual" 

(VAZ, 1996:5). 
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0 segundo antecedente direto dos nucleos, o grupo de discussao de Polfticas Publicas 

do IFCH, surgiu no momento em que estava em seu ponto crftico a crise que comec;:ou a 

gestar-se na UNICAMP com a safda de Zeferino Vaz. Por isso, antes de analisar o antecedente 

analisar-se-a alguns aspectos desta crise. Ela e urn dos momentos mais dramaticos da hist6ria 

da universidade. 

2.2 A crise da UNICAMP no inicio dos anos 80. 

Quando se inicou a decada de 1980, a UNICAMP atravessava uma profunda crise50 

institucional originada por dois fatores fundamentais. Em primeiro Iugar, a instituic;:ao tinha 

sofrido o impacto da queda dos recursos disponfveis para a pesquisa. Isso foi colocado, 

claramente, num documento da antiga Assessoria de Desenvolvimento Universitaria (ADU) 

naepoca: 

"A enfase em pesquisa que marcou a criac;:ao e o desenvolvimento da UNICAMP vern 

sendo, em certa medida, arrefecida nos ultimos anos. A crise economica que assola o 

pais traduziu-se, como era de esperar, em substanciais cortes nos pianos de apoio a 
pesquisa, o que vern se traduzindo em reduc;:ao de recursos em termos reais e em 

aumento das exigencias enquanto a versatilidade e agilidade da universidade na 

execuc;:ao de convenios, de sorte a obter prontas respostas a perguntas especfficas dos 

organismos demandantes. Paralelamente, o salario dos professores vern deteriorando

se em termos reais, especialmente nos ultimos 4 ou 5 anos, o que tende a refletir-se 

diretamente nas atividades normais de pesquisa 'institucional' (sem apoio financeiro 
externo )" (SOUZA, 1982:5). 

Segundo Dagnino, a queda se deu por: 

"uma releitura feita pelo governo da experiencia de fomento anterior, que estaria 

apontando para a conveniencia de uma orientac;:ao mais 'pragmatica e realista' ( ... ). 

seja em fun.;:ao de uma opiniao de que nao seria numa estrutura como a da 

universidade brasileira ( ... ) a que poderia contribuir para o desenvo1vimento do Pafs, 

seja por uma constata.;:ao de que ja existia uma massa de recursos humanos e 

experiencia em pesquisa suficientemente grande para que fosse deslocada a enfase ate 

entao co1ocada pe1as estruturas de C&T na universidade ... " (DAGNINO, 1990:119-

120). 

50 A crise a!can<,:ou sen ponto culminante em outubro de 1981 quando o governo de Sao Paulo decretou 
interven<;ilo na universidade. Oito diretores tenham sido exonerados e quatorze membros da ASSUC (Associa<;iio 

de Servidores da UNICAMP) demitidos. A interven<;ao provocou urn forte movimento de resistencia na 

UN! CAMP. 
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Em segundo Iugar, a UNICAMP tinha perdido seu principal "idealizador", o homem 

que, embora tenha se caraterizado por urn estilo autoritario e centralizador de dire<;ao, 

prestigiava a institui<;ao com sua presen<;a, promovendo-a com sua atua<;ao51
, nacional e 

internacionalmente, e mantendo-a com sua exigencia na dire<;ao de conjugar excelencia 

aeademica e relevaneia social no processo universitario. 

Com a safda de Zeferino Vaz, assumiu a Reitoria, por quatro anos, Plfnio Alves de 

Moraes, professor da Faculdade de Odontologia situada no campus de Piracicaba. 0 novo 

Reitor, alem de receber a Universidade numa situa<;ao financeira diffcil, nao logrou dar 

continuidade as ideias de Zeferino Vaz sobre a fun<;ao social da UNICAMP. Quando Jose 

Aristodemo Pinotti, professor da Faculdade de Ciencias Medicas, chegou a Reitoria da 

UNICAMP, em 1982, a situa<;ao era extremamente crftica. 

"As mas condi<;oes ffsicas do campus correspondia uma erosao dos valores 

academicos, institucionais e ate morais. As solu<;oes eram dificflimas, embora 6bvias. 

Nao se tratava de promover pequenos entendimentos temporarios, mas de fazer urn 

grande e duradouro trabalho de conciliac;ao. Nem de remendar a estrutura ffsica da 

Universidade ou de costurar os rasgos da administra<;ao, mas de reconstruir quase 

inteiramente o campus e de atualizar seu traje administrativo " (RELATORIO de 

Gestao, 1986:3 ). 

Em 1982, a vida universitaria caracterizava-se, em sfntese, pela "hesita<;ao 

administrativa, a improdutividade cientffica e a vulnerabilidade polftica" (Id. Ibid.). Os 

estatutos vigentes, urn arremedo dos estatutos da Universidade de Sao Paulo, por nao serem 

cumpridos instauravam na Universidade uma situa<;ao de ilegalidade interna. As obras 

estavam completamente paralisadas havia anos, tornando as condi<;oes gerais das instala<;oes 

absolutamente inaceitaveis. 0 conjunto de equipamentos, que naquela altura ja apresentavam 

dificuldades de manuten<;ao, estava em processo de deteriorac;ao e o numero de servidores e 

docentes nao correspondia as necessidades da institui<;ao. 

E nesse contexto de crise estrutural, institucional e polftica, e como parte das medidas 

para sair deJa, que deve ser compreendido o surgimento dos nucleos. 

51 Ao que parece, uma das qualidades de Zeferino Vaz era sua capacidade para realizar trabalho de marketing. 

Segundo Meneghel, "0 seu contato e prestfgio com a imprensa parecem ter sido rnuito bern utilizados, no 

decorrer de sua vida publica, em funqao dos objetivos que pretendia alcanqar" (MENEGHEL, op. cit., p. 127). 
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2.3 0 grupo de discussao sobre Politicas Publicas do IFCH 

No comevo de 1980, o Instituto de Filosofia e Ciencias Humanas apresentava, como 

outras areas da universidade, os sintomas da crise geral existente. Ravia disputas politicas e de 

hegemonia entre departamentos, o que afetava as rela<;6es de trabalho. 

Em face dos problemas existentes na Universidade e da necessidade de ajudar a 

resolve-los, por urn lado, e em face das possibilidades que se vislumbravam, decorrentes da 

abertura democratica no Pais, de uma participa<;ao mais significativa dos cientistas sociais no 

processo politico brasileiro e de incorpora<;ao, na agenda do govemo, de quest6es sobre as 

politicas publicas, por outro lado, urn grupo de professores de diferentes areas decidiu iniciar, 

em forma de seminarios, a discussao de tais politicas. 

Os seminaries tinbam urn notitvel caritter interdisciplinar. Isto ocorria em funvao da 

consciencia de seus participantes em rela<;ao it necessidade de interagir integrando, no estudo 

das politicas sociais, distintos enfoques -politicos, econ6micos, sociol6gicos-. Segundo Maria 

H. Tavares, o tempo todo a preocupa<;ao deles era como tirar os debates do seminario "do 

fogo cruzado da briga institucional" (entrevista como autor). 

Nas discuss6es havia a participayao de alunos e professores. Dentre os professores 

estavam Paulo Renata Costa Souza (Depto de Planejamento Econ6mico e Social -DEPES), 

Claudio Salm (DEPES), Wilmar Faria52 (Depto de Ciencias Sociais -DCS), Ana Maria 

Canesqui (Faculdade de Ciencias Medicas), Pedro Luiz Barros Silva (DEPES), Sonia Miriam 

Draibe (DCS) e Geraldo Di Giovanni 53 (DCS). 

A preocupa<;ao central das discussoes era romper velhos esquemas no tratamento das 

politicas publicas, enfoca-las integralmente, compreender, seu significado, sua natureza. Essas 

52 Segundo Maria H. Tavares, foi Wilmar Faria quem teve a iniciativa de criar urn programa de pesquisa e 
ensino sobre politicas pitblicas. 

53 Essa versao da ideia que levou a criac;ao dos nllcleos foi obtida em entrevistas com Geraldo Di Giovanni._ 

Maria H. Tavares e Paulo Renato Souza. Para Geraldo Di Giovani. atual Diretor do Instituto de Econontia da 

UNICA1\1P. a cria9ao dos nitcleos deve ser analisada no contexte institucional no qual desenvolviam-se outras 
experiencias de espirito interdisciplinar. embora nao com a denomina<;clo de nllcleos. 
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limita<;:oes que tenham os estudos sobre as polfticas publicas na epoca, continuam hoje sendo 

objeto de preocupa<;:ao dos especialistas. Assim, segundo Draibe: 

" ... ha aspectos limitados dos estudos disponfveis sobre a polftica social brasileira que 

convem sublinhar. De urn !ado, a sua esmagadora maioria examina de modo 

fragmentado e setorialmente e referido as ac;oes do Govemo na esfera social. Em 

outras palavras, sao raros ainda os trabalhos que tratam da polftica social, como urn 

todo, buscando identificar o perfil, o padrao ou o sistema de protec;ao social edificado 

no Pafs ( ... ). De outro !ado, a maior parte dos estudos tende a se concentrar sobre 

reconstitui<;:ao e diagn6sticos das polfticas, deixando a descoberto o ponto de vista 
prospectivo ... " (DRAIDE, 1990:2). 

E nos marcos do Seminario que surge a ideia de se criar uma estrutura mais estavel, de 

carater interdisciplinar e nao departamental54 para pesquisar problemas novos relativos as 

polfticas publicas. Buscava-se tambem, segundo Maria H. Tavares, "proteger aquele grupo, 

que trabalhava junto ( ... ) das brigas institucionais" e, ao mesmo tempo, dar certa visibilidade 

ao programa55
. Em relac;ao a essas brigas, Geraldo Di Giovani opina que: 

" ... e claro que sempre houve uma tensao entre o antigo Depto de Economia e 

Planejamento e o de Ciencias Sociais que, na epoca, nao era subdividido em 

Antropologia, Sociologia e Ciencia Polftica. Agora, nao se pode dizer ( ... ) que essa 

diferen<;:a fosse marcada entre dois Departamentos. No antigo Depto de Ciencias 

Sociais, havia urn con junto de professores que pensava o desenvolvimento do Instituto 

exatamente como os economistas ( ... ). 0 que pode ter acontecido e que tinha 

distensoes intemas polfticas, exteriores a universidade, no PMDB ( ... ), correntes 

diferentes dentro do mesmo partido. Muitas pessoas ( ... ) aderiram ao projeto pela sua 

significac;ao academica. ( ... ) e claro que tinha diferenc;as ideol6gicas ( ... ) gente com 

uma forma<;:ao marxista mais ortodoxa ( ... ), outros nao tinham essa forma<;:ao e, pelo 

contrario, voce tinha todo urn debate academico". 

E evidente que a ideia do grupo de discussao de polfticas publicas limitava-se ao 

ambito das Ciencias Sociais. Nao envolvia outras areas. Para compreender como o singular 

transforrnou-se em geral, e necessario analisar o processo concreto de cria<;:ao das novas 

forrnas organizacionais. 

54 Na proposta feita a Pinotti, segundo afirma Tavares, o grupo levou em conta outras experi€ncias de pesquisa 

interdisciplimrr que se desenvolviam fora dos departamentos, como no Centro de L6gica. 

55 Ate esse momenta nlio era pnitica cornum nas ch~ncias polfticas da UNICAMP, obter recursos financeiros 

externos para pesquisas. 
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2.4 0 processo de cria~ao dos nucleos 

A cria<;iio da nova estrutura56 ocorreu, concretamente, da seguinte maneira. Em 1981, 

numa conversa com o representante da Funda<;iio Ford no Brasil, David Goodman, os 

professores da UNICAMP Wilmar E. Faria e Maria Herminia Tavares informaram-no sobre os 

seminarios que se desenvolviam no IFCH e sobre a ideia de se montar urn programa de 

pesquisa e dodlncia sobre politicas publicas. Nesse periodo, a Fundaviio estava financiando 

projetos mais voltados para a a<;iio. Por isso, Goodman interessou-se pelo programa e 

condicionou a possibilidade de urn eventual apoio da Fundaviio a existencia de urn processo 

mais institucionalizado. 0 resultado das gest6es junto a Fundaviio Ford foram informadas ao 

Reitor Plinio Alves de Moraes, que solicitou a elabora<;iio de urn projeto para ser avaliado. 

Tempos depois de entregue o projeto com a proposta ao Reitor Plinio, a ideia ainda 

estava sob a forma de documento. 0 projeto ficou arquivado em algum Iugar. Esse periodo 

coincidiu com a intervenviio do governo de Sao Paulo na UNICAMP. Perante a demora na 

aprovaviio do projeto e do perigo de perder o financiamento prometido por Gootman -

aproximadamente !50 mil d61ares-, foi solicitado a Fundaviio que esperasse ate a normaliza<;iio 

da situaviio interna na UNICAMP. 

Com a chegada de urn novo Reitor, em abril de 1982, os interessados no projeto viram 

a possibilidade de concretiza-lo. Foi entao que Paulo Renato Souza57
, que havia sido 

convidado a dirigir a Assessoria de Desenvolvimento Universititrio (ADU), apresentou a 

56 Embora a UNICAMP nao tenba sido a primeira Universidade a adotar como filosofia de trabalho a 
interdisciplinaridade, ao que parece, a experiencia de nucleos interdisciplinares snrge nela. Posteriormente, 

foram criados tambem em outras universidades. Numa entrevista publicada no Jornal do Brasil (Rio de 
Janeiro). Crist6vam Buarque se refere ao primeiro micleo que " ... deveni entrar em fimcionamento (. .. ) o de 

energia, embora existam pelo menos sete deles em forma<;ao" (BUARQUE, ex-Reitor da Universidade de 
Brasilia, 22, I" Caderno, domingo, 19/1/86). Atualmente, segundo informa<;ao contida na pagina da 

INTERNET da Universidade de Brasilia, < http//w.w.w.unb.br/ >, essa institui<;ao tern 5 nucleos: Estudos e 
Pesqnisas em Energia (NEPE), Estudos e Pesquisas sobre a Mulher (NEPEM), Estudos em Sallde PUblica 

(NESP), Estudos para a Paz e Direitos Humanos (NEP) e Medicina Tropical e Nutri<;ilo. No caso da 

Universidade de Silo Paulo, no Anruirio Estatistico de 1994 relacionam-se a denomina<;ao dos micleos 
existentes (35), sua composi<;ao e a quantidade de projetos em execu<;ao ou concluidos em 1993. Esses nucleos 

sao denominados de ''apoio a pesquisa". 

57 No momenta em que foi convidado por Pinorti, Paulo Renata era presidente da Associa<;:lo de Docentes da 

UNICAMP. Segundo ele. a concordancia em trabalhar com Pinotti provocou problemas com os colegas da 

Associa<;ilo de Docentes. Pinotti era visto como uma solu<;:lo de compromisso em rela<;ao ao governo do Estado. 
o que estava correto, mas .. o importante era salvar a universidade". 
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Pinotti urn documento com urn conjunto de propostas, dentre as quais estava a de se criar as 

novas estruturas. N esse documento, a solicita.yao do grupo de discussoes do IFCH apareceu 

como uma possibilidade para todas as areas da Universidade e nao s6 para a area de Ciencias 

Sociais. A ideia passou de singular para geral e nessa transforma<;:ao influiram as experiencias 

de atividades interdisciplinares desenvolvidas na UNICAMP conbecidas Paulo Renato, bern 

como sua convic<;:ao da importiincia da interdisciplinaridade58 para o trabalho universititrio e a 

possibilidade de contribuir, com a ajuda das novas estruturas, it revitaliza<;:ao da institui<;:ao, 

rompendo com os isolamentos que existiam59-entre departamentos, institutos e unidades. 

0 documento apresentado por Paulo Renato a Pinotti foi denominado LINHAS 

BASICAS PARA 0 DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP. A leitura de algumas de suas 

partes auxilia para uma melhor compreensao da origem da ideia dos nucleos. 

"A pesquisa aplicada (...) requer grande agilidade institucional e capacidade de 
oferecer respostas ritpidas a perguntas especificas. Em boa medida a solu<;:ao dos 

grandes problemas nacionais nas areas de saude, bern estar social, energia, transporte, 
educa<;:ao, tecnologia agricola e industrial, etc, exige a realiza.yao de determinadas 

pesquisas e estudos que viabilizem tecnicamente seu equacionamento politico

institucional. Em muitos casos, alem disso, trata-se de temas interdisciplinares 
complexos (tal como e a realidade) que sao dificilmente tratados ao nivel de cada 

unidade academica isolada. Obviamente, a universidade nao dispoe da estrutura 
institucional necessaria ao desenvolvimento satisfat6rio da pesquisa aplicada. 
Obviamente, tambem, e enorme a quantidade de recursos que a universidade deixa de 

captar em fun<;:ao dessa lacuna. 
Nesse aspecto sugere-se a cria<;:iio de varios 'Centros60 de Estudos e Pesquisas' 

em areas pr6prias ao desenvolvimento de pesquisa aplicada. Esses centros deveriam ser 

58 Segundo expressou na entrevista, durante o periodo de exilio no Chile, Paulo Renato prop(>s uma 

reorganiza9il0 do PREALC (Programa Regional de Emprego para America Latina e o Caribe) com 

caracteristicas matriciais, quer dizer " ... havia uma gerencia de pesquisa e urna de opera96es e as pessoas 

podiam atuar independentemente das duas gerencias a partir de projetos especificos; e se observamos a 

estrutura dos nllcleos a ideia matricial e a mesma, as pessoas pertencem a departamentos diferentes, mas se 

inter-relacionam em outra capacidade no nlicleo como pesquisador. entao a ideia e de ter uma matriz, pessoas 

em colunas como membros de urn departamento e em filas como membros de nucleos de pesquisa". 

59 A interven9ao do govemo na UNICAMP gerou situa96es de divisao muito fortes. Algumas pessoas apoiaram 

e outras se opuseram. 

60 Note-se que a palavra utilizada nesse documento e centro e nao nucleo. Ao que parece. a palavra nucleo foi 

incorporada posteriormente por Pinotti, talvez para distinguir essa nova estrutura que surgia, e nao constava 

dos Estatutos da UNICAMP. de outras estruturas. Outra explica9ao pode ser encontrada no interesse que Jose 

A Pinotti tiulta em trazer para a UNICAMP pesquisadores que atuassem em outras areas de conhecimento, 

como o da popula9ao, por exemplo. De qnalquer maneira, alem de ser a palavra nucleo frequente em diversos 

trabalhos cientificos. como de fisica. por exemplo, foi utilizada em textos de ampla circula9ilo nas universidades 

brasileiras anterior a 1982. Eo caso do livre de Darcy Ribeiro '"A Universidade j\/ecessG.ria" onde, referindo-se 

41 



dotados de autonomia gerencial e administrativa de sorte a oferecerem uma riipida 

resposta as demandas da comunidade. A flexibilidade e rapidez de operas:ao nao podem 

ser alcans:adas em 6rgaos gerais tipo FUNCAMP [Fundas:ao de Desenvolvimento da 

UNICAMP], razao pela qual recomenda-se a crias:ao de uma verdadeira rede de 

centros" (SOUZA, op. cit , p. 6-7) 

0 movimento interdisciplinar dos anos 80 se inicou-se com a publica<;:ao, em 27 de 

maio de 1982, de cinco Portarias do Reitor que autorizavam a crias:ao de nucleos, quatro deles 

sabre problemas sociais e urn da area tecnica multidisciplinaridade, cultura, politicas publicas, 

populas:ao e Telemiitica
61 

0 quadro a seguir apresenta o nome dos nucleos, o n1lmero de cada 

Portaria e a data de crias:ao 

Quadro 1- Nucleos Pioneiros 

Nucleos de: Siglas Portarias de Crias:ao 

Estudos e Pesquisas Multidisciplinares NEPM GR 25, de 27 - 5 - 82 

Integras:ao e Difusao Cultural NIDIC GR 26, de 27 - 5 - 82 

Pesquisas em Politicas Publicas NEPP GR 27, de 27 - 5 - 82 

Estudos em Popula<;:ao NEPO GR 28, de 27 - 5 - 82 

Pesquisas em Telemiitica NPT GR 29, de 27 - 5 - 82 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Na primeira das Portarias
62

, chamam a atens:ao, pela correspondencia com as ideias dos 

idealizadores da UNICAMP, as consideras:oes expostas para justificar a cria<;:ao dos nucleos. 

aos programas de estudo da UnB, menciona que "Estes llltimos tanto podem agir como nucleos de a9ao 

interdisciplinar, -ao nivel dos departamentos no funbito dos institutes centrais- como em conjun~ao com os 

departamentos das F aculdades e dos Orgaos complementares" (1978: 180, 3a. edi9ao ). 

61 
Segundo Paulo Renata Souza, embora nas ciencias sociais houvesse mais campo para uma a9ao imediata, 

pensou-se tambem em outras areas. Nesse sentido e que foi criado o nucleo de Telematica. 

62 
Todas as Portarias mencionadas na presente disserta9ao e as Delibera9oes do Conselho Universillirio 

(CONSU) foram obtidas no Gabinete do Reitor, na Secretaria Geral e no AC/SIARQ da UNICAMP. Algumas 

dessas nao foram localizadas e, portanto, aparecem nos Quadros como (?) Vide no Anexo D c6pia das 

primeiras Portarias_ 
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que a multidisciplinariedade
63 e da essencia da Universidade e sua pnitica, como 

filosofia de as;ao, potencializa os recursos humanos da instituis;ao, estimulando-os a 
descoberta de novos conhecimentos e il integras;ao criativa do saber acumulado em 

setores diferentes; 

que essa atitude filos6fica de praticar, constante e produtivamente, a intercomunicas;ao 

dos conhecimentos e do saber, dentro e fora da Universidade, e fator de vitalizas;ao do 
organismo universitario; 

que a pratica multidisciplinar de estudos e pesquisas pode constituir-se em instrumento 

para a redefinis;ao te6rica e pnitica do papel da Universidade e sua verdadeira 

configuras;ao . " 

As considerayoes da Portaria chamam a atenyao porque contem os principais elementos 

a ter-se em conta na justificativa para se criar estruturas organizacionais na atividade cientifica: 

o elemento te6rico e o pnitico. Por isso o desenvolvimento da multidisciplinariedade, atraves 

dos nucleos, deveria ser compreendido como uma questao filos6fica, quer dizer, de essencia, 

nao de fen6meno; de conteudo, nao de forma; de necessidade, nao de casualidade; de 

generalidade, nao de singularidade. E tambem como questao pnitica. N a condiyao de crise por 

que atravessava a UNICAMP, os nucleos podiam ser urn "fator de vitalizas;ao do organismo 

universitario", de integras;ao de ideias e esfors;os com o objetivo de abordar os problemas que 

o desenvolvimento da ciencia e da sociedade brasileira dos anos 80 delineava. 

2.5 0 contexto politico estadual 

Como se deduz do exposto sobre a crias;ao dos nucleos, o motivo direto que levou ao 

seu surgimento esta na proposta do grupo de discussao do IFCH. E essa proposta, por sua 

vez, guarda relayao com a situas;ao politica no pais, em particular no Estado de Sao Paulo. 

A ideia de se cnar as novas estruturas respondia tambem a urn fator extemo: o 

desenvolvimento que se vislumbrava, com o fim da ditadura e a abertura democratica, da 

esfera politica da sociedade e a participas:ao ativa dos cientistas socials nesta. Os primeiros 

sintomas da nova etapa, segundo Pecaut, aparecem em 1974 com "a questao da 

'institucionalizas;ao' do regime, com suas alusoes a 'distensao' e depois a 'abertura', embora 

"o processo que se inicia nesse momento esta Ionge de ser linear"(PECAUT, 1990:255). 

63 Embora na Portaria colocou-se o conceito multidisciplinaridade seu conteudo se adequa mais corn o conceito 

de interdisciplinaridade. 
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A diferenga das chamadas ciencias duras que tiveram uma forte demanda dos militares, 

por seu projeto de transformagao do Brasil numa grande potencia64
, as ciencias sociais s6 se 

beneficiaram do govemo com as possibilidades que surgiram para formar recursos humanos65
• 

A orientagao marxista dessas durante o periodo da ditadura impediu sua colaboragao com o 

regime. Os militares nao tiveram "esperanga alguma de utiliza-las em proveito proprio" 

(PECAUT, op. cit., p. 268). 

As ciencias sociais nao foram demandadas durante a ditadura, mas tampouco freadas 

em seu desenvolvimento. Seu processo de profissionaliza<;:ao ocorreu, precisamente, nesse 

periodo. 

"A referencia a 'profissionaliza<;:ao' assume importancia crescente nas ciencias sociais 

no decorrer do perfodo 70-80. A generaliza<;:ao dos cursos de mestrado e doutorado; a 

renuncia, pelo menos declarada, a erigir as ciencias sociais em 'ideologia' da na<;:ao, a 
mane ira isebiana, ou em formula<;:ao de urn 'projeto nacional'; e a reapropria<;:ao do 

privilegio da produ<;:ao te6rica pelos 'especialistas' universitarios, em detrimento dos 

militantes polfticos, arrematam uma evolu<;:ao realizada desde 1964" (PECAUT, op. 

cit., p. 268). 

Com o fim do regime militar, a chegada da democracia que se vislumbrava, e o nfvel 

de profissionaliza<;:ao logrado, a situa<;:ao dos cientistas sociais deveria mudar. Era 16gico 

prever urn cenario que demandasse sua ativa participa<;:ao na tomada de decisoes polfticas 

importantes. Isso ficou mais claro a partir de 1982 quando a oposi<;:ao vence as elei<;:oes para 

govemar em nove Estados, dentre os quais Sao Paulo e Rio de Janeiro. A partir desse ano, 

cientistas sociais do NEPP e NEPO, em particular, terao uma participac;ao destacada na 

composic;ao das burocracias publicas e na orientac;ao de polfticas de pesquisa. Nestes casos, 

como nos projetos de pesquisa analizados no capitulo anterior, o desenvolvimento da 

atividade interdisciplinar esteve fortemente marcado pelo contexto extemo. Isso pode ser 

deduzido dos primeiros relat6rios desses nucleos66
. 

64 Lembre-se do expos to no primeiro capitulo sobre os projetos do Laser e da Fibra Optica. 

65 "As ciCncias sociais beneficiam-se dessas medidas. Sua parte no or9amento geral de pesquisas aumenta a partir 

de 1972. Os programas de mestrado e doutorado desenvolvem-se rapidamente. Antes de 1968, existiam apenas 

quatro em sociologia; em 80-81, ha vinte e quatro. Em economia, eram tres antes de 1968, e passam para catorze 

em 80-81. 0 CNPq desempenhou urn papel importante nessa evolm;ao, liberando grandes verbas para balsas de 

estudos no Brasil e no exterior"(PECAUT, op. cit., p. 265). 

66 No Anexo I e apresenta a rela<;ao dos primeiros projetos do NEPP e do NEPO. 
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Em relac;:ao ao projeto de pesquisa Mudanra e Planejamento no estado de Sao Paulo, 

desenvolvido por ambos nucleos, em colaborac;:ao com o CEBRAPE (Centro Brasileiro de 

Amilise e Planejamento ), o relat6rio do NEPO expressa que: 

"0 projeto teve por objetivo estudar as transformac;:oes recentes na agropecuana 

paulista, suas repercusoes sabre os mercados locais e regionais de trabalho, os fluxos 

migrat6rios e a urbanizac;:ao recente no interior do Estado, e o impacto destes ultimos 

processos sabre a demanda por servic;:os sociais. Alem disso, o projeto contemplou o 

exame das relac;:oes politico-administrativas existentes entre as agencias encarregadas 

dos servic;:os, o govemo local e a comunidade, explorando alternativas de organizac;:ao 

destas relac;:oes tendo em vista maior eficiencia dos servic;:os e maior participac;:ao da 

comunidade local" (RELATORIO ANUAL, 1985:6). 

No caso do NEPP, o relat6rio de 1983 expressa que: 

"0 NEPP tern por escopo desenvolver estudos e pesquisas sabre todo o espectro das 

politicas de govemo. Entretanto, urn dos eixos centrais, em torno do qual tern se 

estruturado suas atividades, prioriza o exame das politicas governamentais no Brasil 

cujo conteudo tern carater eminentemente social" (RELATORIO ANUAL, 1983, p. 
3)67. 

Foi no contexto politico estadual expos to que, em urn dia de 1981, Wilmar Faria 

comentou com Maria H. Tavares a necessidade de se criar urn programa interdisciplinar de 

pesquisa sabre politicas publicas. Essa ideia desencadeou o segundo movimento 

interdisciplinar da hist6ria da UNICAMP. 

A decisao de se criar os nucleos foi uma das mais importantes dentro do conjunto de 

decisoes tomadas para tirar a Universidade da crise pela qual atravessava, no comec;:o da 

decada de 1980
68

. Ao mesmo tempo, essa decisao apontava para a continuidade do 

movimento interdisciplinar nascido na decada anterior na universidade, s6 que ela trazia 

dentro de si uma contradic;:ao. 

67 0 desenvolvimento da interdisciplinaridade por '*demanda externa" nesses m:icleos, em data mais recente, pode 

ser encontrado no caso do projeto de pesquisa Siio Paulo no Liminar do Stculo XXI. No relat6rio final da 

pesquisa, assinala-se " ... que a iniciativa de realiza~ao deste projeto coube ao secretfu"io de Planejamento do 

Estado de Sao Paulo, Dr. Frederico Mazzuchelli, cujo apoio e incentive foram de fundamental importancia para a 

sua execuqao" (RELATORIO FINAL, VOLUME I, P. 3). 

68 As outras decis6es tomadas foram: modificar os estatutos, retomar e concluir obras paralisadas, executar urn 

plano geral de reformas, ampliar as unidades ja existentes, construir instalacr6es novas, executar obras de infra~ 

estrutura e manutencrao, reaparelhar a universidade, aumentar o ntimero de docentes -por muito tempo as vagas 

da universidade haviam permanecido congeladas- etc. Ver Relat6rio do Reitor de 1982 no AC/SIARQ. 
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Se, realmente, o importante era "a redefini<;ao te6rica e pnitica do papel da 

Universidade e sua verdadeira configura<;ao", a partir do movimento de estrutura<;ao dos 

nucleos e centros, o problema entao consistia, conseqiientemente, em atuar na dire<;ao de 

conscientizar a comunidade universitaria sobre a necessidade da interdisciplinaridade como fim 

e meio das atividades de ensino, pesquisa e extensao. Assim sendo, a permanencia dos nucleos 

e centros deveria relacionar-se com o fato de que se atinge a "verdadeira configura<;iio", 

transformando a Universidade numa Universidade Interdisciplinar. Embora isso nao tenha 

acontecido e em seu Iugar tenha sido colocado que os nucleos poderiam desaparecer a 

qualquer momento ja que "eram como estruturas etereas, estruturas que reumam 

pesquisadores de varias areas para prop6sitos comuns e isso poderia ter urn inicio, urn meio e 

urn fim; no momento em que o objeto deixasse de ser importante" (SOUZA, entrevista com o 

autor) 

Comparado com o movimento da decada anterior, o movimento de pesqmsa 

interdisciplinar que se inicia no come<;o da decada de 1980 na UNICAMP apresenta as 

seguintes diferen<;as. 

I. Nasce como uma das medidas para sair da crise institucional que levou a universidade a 

profundas divis5es intemas. 

2. Nasce limitado, condicionado it existencia de objetos de pesquisa interdisciplinar e, por isso, 

com possibilidades de desaparecer. 

3. Nasce principalmente, nas ciencias sociais, devido ao contexto politico extemo que tambem 

era diferente do anterior. 

4. Nasce para desenvolver-se, fundamentalmente, em estruturas organizacionais extra

departamentais nao previstas nos Estatutos da Universidade. 

Essas diferen<;as irao marcar a trajet6ria dos nucleos entre 1982 e 1994: extin<;ao, 

separa<;ao, transforma<;ao, integra<;ao e fechamento. 
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3. Evolm;iio dos micleos e centros entre 1982 e 1994 

No estudo da evolw;:ao dos micleos e centros, assumir-se-a como criterio de 

periodiza<;:ao as gestoes dos Reitores. A escolha desse criterio responde ao fato de que cada 

uma delas marca uma etapa importante na referida evolu<;:ao. Assim, a gestao Pinotti 

(198211986), que inaugura o segundo movimento interdisciplinar na UNICAMP, representou 

a fase de experimenta<;:ao, a gestao Paulo Renato (198611990), a fase de pre

institucionaliza<;:ao e a gestao Vogt (199011994), a de institucionaliza<;:ao e avalia<;:ao. 

Da leitura de diversos documentos institucionais69
, foi possive1 em principio 

estabe1ecer, para esses doze anos, a existencia de 32 nucleos e 20 centros 70 subordinados 

administrativamente a diferentes instancias de decisao universitaria71
. A analise da trajet6ria 

que percorreram mostra situa<;:6es diversas: extincao, separacao, transformacao, integracao, 

fechamento e sucesso. Vejamos como e1as ocorreram. 

3.1 Fase de experimenta~;iio 

3.1.1 Em busca da legitima~;iio politica externa e academica interna 

Entre mar<;:o e julho de 1983 foram realizadas tres reunioes com dirigentes das novas 

estruturas. As duas ultimas teveram urn dup1o objetivo: "ao mesmo tempo que n6s tentamos 

vender a imagem dos Nucleos ao Conse1ho de Reitores, a gente esta falando ( ... ) para urn 

69 Entre esses documentos estao: Relat6rios Anuais, Bienais e Quatrienais dos Reitores, Atas de reuni6es de 

dirigentes das estruturas interdisciplinares e outros relat6rios concementes a essas estruturas. E necessaria 

salientar que no comec;o, junto aos NUcleos e Centros, falava-se tambem de "Comiss5es", "Projetos Especiais" e 

"Programas". 

70 As denomina<;Oes desses m1cleos e centres estiio relacionados na lista de siglas. 

71 A primeira Ata das reuni6es com dirigentes de Nt.icleos, Centres e Programas, em 3 de mar9o de 1983, refere

se " ... a distribuiyfio destes NUcleos, Comiss6es e Projetos Especiais, entre o Gabinete do Reitor, Coordenadoria 

Geral da Universidade, Coordenadoria Geral dos Institulos, Coordenadoria Geral das Faculdades e a Assessoria 

de Desenvolvimento Universitario (ADU)". Essa reuniiio foi convocada para expor as ideias gerais sabre as 

novas estruturas, apresentar aquelas que j<f tinham sido criadas, conhecer o trabalho realizado ate enHio e os 

pianos futures. 
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publico interno ( ), promover uma discussao ma10r dos Nucleos internamente a 

Universidade". 72 

0 primeiro dos objetivos relacionava-se com "o preparo de urn documento global com 

respeito aos Nucleos e suas experiencias"
73 

para ser apresentado inicialmente, por sugestao do 

Reitor, na reuniao anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciencia. Como nao 

houve tempo de elaborar o documento, pensou-se na possibilidade de apresenta-lo numa 

reuniao do Conselho de Reitores e entrega-lo it Ministra da Educa9ao aproveitando sua 

presen9a na reuniao. 0 segundo objetivo respondia it necessidade de sensibilizar a comunidade 

universitaria sobre a importiincia das novas estruturas. 

0 significado dessas reunioes consistiu em que nelas foram colocadas ideias que 

contribuem para o estudo da trajet6ria irregular dos nucleos e centros. Come9emos pela 

analise do conceito de interdisciplinaridade que se deduz delas. 

Entre a pnmetra e a segunda reuniao foi elaborado urn documento com o titulo 

"Nucleos Interdisciplinares (versao preliminar)" no qual se menciona que 

" seja do iingulo da investiga9ao cientifica, seja do ponto de vista da estrutura 
curricular, a organiza9ao universitilria fundada em departamentos -na forma 

preconizada em lei- ao procurar realizar uma uniao harmonica de disciplinas afins, e 

geradora, muitas vezes de graves impedimentos para a realiza9ao do ideal da 
interdisciplinaridade. (...) a interdisciplinaridade nao aparece apenas como urn ideal da 

comunidade intelectual, mas surge como uma exigencia adicional colocada aos 

cientistas por fatores imanentes ao desenvolvimento das ciencias e por demandas 
emergentes do proprio desenvolvimento da sociedade. 

A cria9ao de Nucleos Interdisciplinares na UNICAMP, resulta de uma 
conjuga9ao de vanos fatores, cuja ordem de importiincia e dificil de ser estabelecida. 
Entretanto, pode-se dizer que nos ultimos anos, a consciencia da necessidade de 
estudos interdisciplinares tern se avolumado nas varias unidades de ensino e pesquisa e 

que, mesmo antes da formaliza9ao da ideia dos Nucleos, ja acontecera urn razoavel 
numero de iniciativas que tinham por principia o trabalho interdisciplinar. Ja havia, 
portanto, o germe dessa nova forma de trabalho academico. 

72 
Palavras de Geraldo Di Giovani que dirigiu, em 27 de julho de 1983, a terceira reuniao com dirigentes das 

novas estruturas em substitui9ao de Paulo Renato que havia sido "chamado com muita urgencia ao Gabinete do 

Governador". 

"' SOUZA Paulo, Ata da segunda reuniao, p. 2. 
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... a ideia dos nucleos e tributaria de uma preocupa9ao que hoje se generaliza na 

Universidade Brasileira relativa as rela9iles Universidade/Sociedade. Nao se trata 

simplesmente da consciencia de que a produs;ao do conhecimento e urn processo social 

e que seus resultados nao podem permanecer entre os muros da Universidade. Mais do 

que isso, delineia-se hoje uma 'vontade politica', participativa, que extravasa a ideia do 

'retorno' do conhecimento it sociedade abrangente"74 

0 conteudo dessa citas;ao 
75 

juntamente as ideias contidas na primeira das Portarias que 

cnou os nucleos, nao colocam duvidas de que os principais defensores dessas estruturas 

compreendiam a natureza epistemologica da interdisciplinaridade. A pergunta que se coloca e 

a seguinte: tinba-se a mesma compreensao sobre os obstaculos que enfrentariam no 

desenvolvimento do "movimento interdisciplinar" que se iniciava? Pois era esse, precisamente, 

o significado da decisao de se criar as estruturas de nucleos: uma nova etapa do movimento 

interdisciplinar iniciado anos atras. 

Redefinir teorica e praticamente o papel da Universidade e sua verdadeira configuras;ao 

so seria passive! por meio de urn grande projeto cultural que envolvesse toda a comunidade 

universitaria. Nao por acaso Japiassu alertava em 1976 que: 

" ... o grande desafio nao consiste tanto numa reorganizas;ao metodica dos estudos e das 

pesquisas, quanto na tomada de consciencia sobre o sentido da presen9a do homem no 

mundo. E semelhante atitude que nos levara a conceber o 'fenilmeno' interdisciplinar 

como nova maneira de encarar a repartis;ao epistemologica do saber em disciplinas e 

das relas;oes entre elas, pois se trata de uma das mais significativas mudans;as que 

afetam, em nossa cultura ... " (JAPIASSU, op. cit, p. 31) 

Dentre os obstaculos mais dificeis de serem vencidos estavam aqueles de caracter 

psicossociologico. Esses obstaculos tern a ver com o fato de que a: 

74 
Ver arquivo da Pr6·Reitoria de Desenvolvimento Universit:irio sabre a cria~a:o dos nllcleos. 

75 Essa cital'i!o pode ser complementada com a seguinte: " .. .todo esfor9o de pesquisa ou investiga9ao, ou estudo 

interdisciplinar, ja e o embriao de uma disciplina; na hist6ria da ciencia a gente ve sempre acontecer isto, as 
coisas que eram pioneiras, que cruzaram campos depois acabam nao se burocratizando mas se 

institucionai.izando e siio absorvidas na: estrurura do saber como campos disciplinares em si. Entiio eu vejo este 

esfor9o de ponta de Ian9a para o futuro em que esta se vendo como uma certa visao e que existent alguns 

campos que vao se cristahzar em disciplinas necessarias dentro da Universidade. Entao e uma iniciativa 

bastante interessante porque coloca de novo a Universidade na vanguarda" (ATA da terceira reuniao, p. 8). 
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" divisao do espa<;:o intelectual em compartimentos estanques cada vez mais 
restritos, a multiplicidade das institui<;:oes que asseguram a gestao de cada parcela do 

saber, culminam na forma<;ao deste sistema feudal que rege quase todos os 

empreendimentos de ensino e de pesquisa, mormente nos 'guetos universitarios'. 0 
especialista, na medida em que sua especialidade se transforma cada vez mais em 

fortaleza, da curso a sua vontade de poder e de domina<;ao" (JAPIASSU, op. cit., p. 
94-95). 

Talvez tenham sido esses obstaculos os que mais limitaram o desenvolvimento da 

interdisciplinaridade nos primeiros anos de vida da Universidade; lembremos que os 

Institutos Centrais de Ciencias Basicas propostos pela Comissao Organizadora que implantou 

a UNICAMP em 1966 nunca surgiram. 

Urn componente importante dos obstacu1os psicosocio16gicos, entendidos em sentido 

amplo, esta no aspecto etico. Embora nos trabalhos sobre interdisciplinaridade muitas vezes 

se destaque em primeiro Iugar que se trata de urn tipo de intera<;ao entre disciplinas, " ... uma 

certa razao de unidade, de rela<;oes e de a<;oes recfprocas, de interpenetra<;oes entre diversos 

ramos do saber chamados 'disciplinas cientfficas' " (SMIRNOV, 1982:53) (tradu<;ao do 

autor), a interdisciplinaridade e, como ja foi colocado, uma rela<;ao entre pessoas. 

Como tipo de re1a<;ao entre pessoas especializadas numa determinada area do 

conhecimento, a interdisciplinaridade reune pessoas que nao tern, simplesmente, urn objeto 

comum de trabalho, mas tambem qualidades, caracterfsticas individuais que lhes permitem 

trabalhar num clima de respeito. Por isso, quando existe a inten<;ao de desenvo1ver essa forma 

de intera<;ao entre especialistas e muito importante levar em conta, juntamente com o 

elemento epistemol6gico, o componente etico, de relacionamento humano. Se o primeiro 

e1emento exige avaliar, cuidadosamente, o tipo de problema objeto de trabalho 

interdisciplinar, o qual tern que ser urn problema complexo, sem solu<;ao a partir de enfoques 

parciais, o segundo elemento relaciona-se com as qualidades morais das pessoas envolvidas 

na atividade interdisciplinar e as formas organizacionais que a favore<;:am. 

Foi realizada na UNICAMP, no come<;o dos anos 80, alguma analise referente as 

caracterfsticas presentes no movimento interdisciplinar da decada anterior, sobre seus aspectos 

positivos e negativos, sobre os obstaculos que enfrentou? Ao que parece, nao. Iniciou-se uma 

nova etapa sem que a precedente fosse devidamente avaliada. E isso seria determinante para 

encontrar as melhores formas de se imprimir continuidade e de aprofundar, em novas 
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condi<;oes, as ideias que engendraram a UNICAMP. Se se leva em conta que uma 

universidade e urn "campo cientffico", nos termos propostos por Bourdieu, nao e possfvel 

esquecer que ela constitui urn: 

"Sistema de rela<;oes objetivas entre posi<;oes adquiridas (nas lutas anteriores), e o 
Iugar (quer dizer, o espa<;o de jogo ) de uma !uta que tern por desaffo especifico o 

monop6lio da autoridade cientifica, ( ... ) que produz e supoe uma forma especifica de 

interesses (as pniticas cientfficas nao aparecem como "desinteresadas" mas sim por 

referencia a interesses diferentes produzidos e exigidos por outros campos " 
(BOURDIEU, 1976:131-132) (traduyao do autor). 

As preocupayoes que surgiram na busca da legitimayao polftica extema e academica 

interna nas referidas reunioes, mostram o complexo processo recem iniciado. 

Em primeiro Iugar, e necessaria salientar que no transcorrer das reunioes foram 

misturadas as ideias sobre urn e outro tipo de legitimayao, pelo nexo que mantinham entre si. 

Convencer os Reitores da importancia das novas estruturas para o desenvolvimento do ensino 

e da pesquisa nas universidades brasileiras, limitadas ate entao a estrutura departamental, 

exigia, como condiyao preliminar, convencer a comunidade universit:iria de que tais formas 

eram, na realidade, necessarias. E esse ultimo, era o mais diffcil. Com o surgimento dos 

nucleos surgiu tambem urn "movimento de resistencia" que se prolonga ate os dias de hoje. 

Ap6s ser colocado por urn dos participantes na reuniao de dirigentes das novas 

estruturas que " ... seria importante frisar que a atual estruturayao da Universidade, em termos 

de Departamentos definidos como a uniao harmoniosa de disciplinas afins, com a estrutura 

curricular voltada para as disciplinas e nao problemas, est::\ se tomando totalmente 

anacr6nica ... "76
, esse mesmo participante salientou que " ... dentro da Universidade nao existe 

consenso de que a criayao dos Nucleos seja algo positivo ... "77
• 

A principal crftica dirigida aos micleos " ... e uma crftica e quase urn medo que se erie 

uma estrutura paralela de pesquisadores que estejam vinculados aos Nucleos que nao deem 

aulas, ou de professores que deixem os seus departamentos para se vincularem 

76 Ata da segunda reuniilo, p. 2-3. 

77 ld. Ibid., p. 4. 
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especificamente as pesquisas dos Nucleos"78
. A argumenta~ao contra o paralelismo esteve em 

que: 

"Os Nucleos sao, na verdade, formas transit6rias de aglutina9ao de departamentos e 

pesquisadores em torno de tematicas consideradas relevantes seja do ponto de vista 

cientffico, tecnol6gico ou social. Isto quer dizer que, em primeiro Iugar, sua 

existencia, continuidade ou dissolu91io depende fundamentalmente da existencia 

daquelas tematicas relevantes e do consenso de pesquisadores sobre a viabilidade de 

explora-las. Em segundo Iugar, a vincula~ao dos pesquisadores aos Nucleos se da de 

forma indireta, desde que interessados vinculem-se a projetos especfficos mantendo-se 

contratual e primordialmente ligados aos departamentos".
79 

Se a preocupa9ao sobre o poder paralelo que os nucleos representariam, no decorrer 

do tempo, vinha fundamentalmente
80 

de fora, do "movimento de resistencia", nas reunioes 

manifestou-se outra ainda mais importante e que nao perdurou no tempo, com a mesma 

for9a81
. Urn dos participantes questionou se o potencial contido " ... nessa filosofia basica da 

interdisciplinaridade ( ... ) deveria limitar-se ( ... ) ao aspecto de cada Nucleo ... ".
82 

Nessa mesma 

dire9ao, outro considerou que no Iugar da palavra nucleo deveria colocar-se Programa. 

Segundo ele, " ... estes programas podem se realizar em tomo de Nucleos" e "numa ordena9ao 

deste tipo, talvez politicamente fosse ate interessante"
83

• Resulta significativa a coincidencia 

entre esta ultima preocupa~ao sobre o conceito de programa e as seguintes palavras de 

Japiassu: 

78 Ata da terceira reuniao, p. 3-4. 

79 Ibid., p. 3. 

80 V arias participantes das reuniOes estavam convencidos que o paralelismo poderia acontecer: " ... se esta 

estrutura tiver dinheiro e ela estiver organizada naturalmente vai haver urn poder paralelo ai. Isto dificilmente vai 

se evitar". A coisa de via ser mais " ... funcional ao invCs de organizacional para justarnente evitar esta ligayiio de 

professores, pesquisadores e cientistas ... ", (Ibid., p.4). " ... o sistema de nlicleo e potencialmente uma estrutura 

paralela niio h:l dUvida nenhuma, como isto vai ser resolvido ( ... ) se e que deve ser resolvido eu niio sei, o que 

significa urn docente estar vinculado a urn mkleo, como vive em rela~ao a sua vincula~iio, ao departamento, 

precisa de autorizayiio ou niio, em porcentagern de tempo, como e que os nllcleos se encaixam na estrutura da 

Universidade quanta a retirada de recursos que eles precisarn .. ", (Ibid., p. 16). 

81 Em nenhuma das entrevistas com os coordenadores atuais dos nllcleos foi colocada a id6ia de aproveitar a 

experiencia dos nucleos para aprofundar o trabalho interdisciplinar na UN! CAMP. 

82 Ata da segunda reuniao, p.4. 

83 Ata da terceira reuniao, p. 5. 
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"Talvez fosse preferfvel reconhecer que o trabalho propriamente interdisciplinar tern 
necessidade de centrar-se em urn ou varios programas, antes de efetuar-se apenas no 

nfvel de projeto. Porque urn programa e uma defini.;:ao mais ampla de determinada 
orienta.;:ao de pesquisa, possuindo uma coerencia intema e analftica. 0 programa 
apresenta a vantagem de estar centrado sobre urn 'assunto' ou tema bastante flexfvel 

para assumir varios projetos concretos de pesquisa. Por ser uma opera.;:ao a Iongo 
prazo, deve ser pensado e elaborado antes dos projetos"(JAPIASSU, op. cit., p. 65). 

Como e evidente, nem todos gostavam do termo "nucleo" porque achavam que o 

importante estava na interdisciplinaridade e nao numa das formas organizacionais em que ela 

poderia, nas novas condi.;:oes, ser desenvolvida. Por isso, num momento dos debates chegou a 

ser dito com enfase: " ... o unico sentido do Nucleo ( ... ) que eu vejo e fazer urn pouco de 

propaganda( ... ) Do que se trata sao de atividades interdisciplinares, nao sao dos Nucleos"84
, 

" ... nos estaremos fora de qualquer tipo de discus sao porque nao vamos nos chamar Nucleo"85 

A rea.;:ao face ao termo nucleo de pessoas a favor da interdisciplinaridade, convida a 

uma reflexao mais profunda. Nao resta duvida que, perante as limita.;:oes que ja demonstrava 

a estrutura departamental para o trabalho entre especialistas de diferentes disciplinas e as 

dificuldades pelas que atravessava a UNICAMP produto da crise institucional e a interven.;:ao 

do Estado, era necessaria trabalhar com criatividade instituindo novas estruturas que 

ajudassem a sair da crise e avan.;:ar. Mas, no caso especffico da UNICAMP, experiencias 

interdisciplinares anteriores entre departamentos, de uma parte, e a enfase que se colocava nos 

nucleos, de outra, levam a pensar que talvez as coisas poderiam ter sido feitas de outro modo, 

tendo como centro a interdisciplinaridade e nao simplesmente uma das possfveis formas 

organizacionais para seu desenvolvimento, a que poderia gerar urn "poder paralelo". 

As seguintes palavras de Paulo Renato, em entrevista com o autor, denotam a 

complexidade do momento e o carater contradit6rio da decisao: 

84 
Ata da terceira reuniiio, p. 8. 

85 Ibid., p. 6. 
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"Eu via a criaviio dessas estruturas como uma forma de ajudat na soluviio politica e 

institucional da universidade (. ... ), como uma forma de ir agregando gente de vanos 

lugates com prop6sitos de pesquisa comuns ( ) e tambem de criat estruturas que 
fossem urn pouco paralelas com os Departamentos, Institutes e Faculdades mas que 

tratasse de ir reunindo pessoas, ir criando instiincias de decisao, de poder inclusive 

alternatives dentro da universidade que nao fossem simplesmente os Departamentos e 
as Faculdades, quer dizer, buscar uma diversificayiio na estrutura da universidade 

tambem por razoes de organiza91io intema. As pessoas falavam que n6s estavamos 
criando estruturas paralelas e que os centros que ja existiam, como o de L6gica, faziam 

parte dos Estatutos da universidade e que entao deveriamos cria-las estatutanamente 
ou nao cria-las porque estariam criando-se estruturas muito mais fracas os quais 

estariam se contrapondo, sendo equivalentes a estruturas realmente estatutarias. 
Buscou-se entao, desde o comeyo, imprirnir uma caracteristica de que nao fossem 

estruturas perenes, mas passageiras, em funviio de interesses especificos de pesquisa 
durante urn certo tempo. Isso era para impedir uma burocratizaviio dos centros e 

nucleos desde o inicio. Eu tinba inteira consciencia de que os nucleos que tivessem 

exito haveriam de permanecer, consolidar-se e institucionalizar-se, como ocorreu". 

A questao das estruturas intemas dos nucleos foi outro aspecto que preocupou os 

participantes das reunioes. Nesse sentido, colocou-se o seguinte: 

" ... nos temos alguns nucleos que tern Conselho Deliberative, outros Conselho de 
Orientayiio, outros Coordenador, outros Diretor, Diretor-Adjunto, Diretor Associado, 

Coordenador de Pesquisa, Coordenadores disto e daquilo; e uma organizaviio (...) mas 
sera que(...) os orgiios superiores de deliberaviio da UNICAMP nao ficatiio com uma 

certa necessidade de definir melhor, homogeneizar no minima, como estes Nucleos, 

Programas, Centros, Laboratories ( ... ) sao organizados na UNICAMP porque daqui 

urn pouco isto vai crescer tanto que vai ter uma Coordenadoria GeraL. "
86 

Como resposta foi alegado que 

"nao deve existir uma Coordenadoria Geral dos Nucleos, isso pode ser uma opiniao 

derrotada em qualquer momento (. .. ) cada Nucleo tern a sua historia propria, esta 
historia resulta de "N' razoes cientificas e a gente tern que reconbecer ate injun96es 

politicas dentro da propria Universidade, nao se pode desconbecer esse fato, entao o 
Nucleo tern que ter a sua singularidade, cada Nucleo e urn Nucleo com os seus 

problemas e talvez ate com formas adrninistrativas proprias (.) uma estrutura unica 

modelar pata todos os Nucleos ela pode se tamar urn espartilho para esse Nucleo"
87

. 

Mas a preocupa91io maior aqui tambem era com o futuro daquilo que estava nascendo. 

Por isso foi alertado a "niio deixat a coisa se cristalizat muito antecipadamente, porque depois 

86 Ibid., p. 13. 

87 
Ibid., p. 13-14. 
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e diffcil voltar, as vezes a coisa caminha tanto que depois a gente come<;:a a arran jar jeitinhos 

para burlar a coisa, ( .. ) a gente deve pensar mais no futuro, para onde nos estamos indo, sera 

que depois nao se criara uma malha sobre a malha e a coisa fica"88
. 

Uma ultima preocupa<;:ao, colocada nas reuni6es, guarda rela<;:ao com a participa<;:ao do 

Reitor no movimento interdisciplinar em curso. 

" ... nos deverfamos ( ... ) nos reunir com o Reitor em algum momento para discutirrnos 

estes problemas, esciarecerrnos algumas coisas e que ele nos ajude urn pouco nessa 

poiftica ( ... ) referia-me a esta falta de apoio da Reitoria, e saber onde que nos estamos 

passando ( ... ) eu tenho que estar preparado, tenho que ter arrnas frente aos meus 

colegas e muita dessa muni<;:ao acho que tern que partir da Reitoria, por isso gostaria 

que a Reitoria que criou esses nucieos nao nos deixe orfaos nessa discussao com a 

comunidade ( ... )nos estamos sentindo nesta reuniao, a gente esta sentindo nos nucleos 

que esta faltando uma certa continuidade. Nos sempre somos chamados para reuni6es 

para resolver problemas imediatos, entao e uma correria tremenda ( ... ) tern que haver 

continuidade se nao nos ficamos correndo atras de problemas que surgem no momento 

e, na realidade, nos nao sedimentamos melhor a condi<;:ao de nucleo". 
89 

Caso essa ultima preocupa<;:ao seja rigorosamente exata, e possfvel dizer que outra 

diferen<;:a entre os movimentos interdisciplinares da decada de 1970 e de 1980 esta, 

precisamente, na participa<;:ao da autoridade maxima da universidade. 

Uma sfntese das preocupa<;:6es manifestadas nas reuni6es com os dirigentes de 

nucleos, centros, programas e demais estruturas pode estar nos seguintes aspectos: 

a) o tipo de estrutura curricular voltada para as disciplinas e nao para problemas, 

considerada totalmente anacronica; 

b) a transforrna<;:ao dos nucieos e centros num poder paralelo; 

c) a homogeneiza<;:ao e organiza<;:ao das estruturas interdisciplinares na UNICAMP; 

d) a participa<;:ao do Rei tor na poiftica de desenvolvimento dos micieos e centros; 

e) a falta de continuidade no apoio as estruturas interdisciplinares. 

88 Ibid.,p.l4-l5. 

89 lbid., p. 18-20. 
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3.1.2 Resultados das primeiras reuniiies de dirigentes das novas estruturas 

Alem dos debates esclarecedores, as reunioes trouxeram como resultado a decisiio de 

elaborar urn documento geral sobre ATIVIDADES INTERDISCIPLINARES NA 

UNICAMP NUCLEOS DE ESH.JDOS, CENTROS E PROGRAMAS e realizar urn 

Simposio de Avalia~ao dos Nucleos Interdisciplinares 

0 documento geral elaborado foi dividido em duas partes. A primeira, conceitual, 

sobre a interdisciplinaridade, a importilncia dos Nucleos, Centros e Programas e sobre as 

rela~oes universidade e sociedade, dentre as quais deviam ser compreendidas as novas 

estruturas. 0 conteudo dessa parte, no essencial, estit presente no documento preliminar e nas 

discussoes das reunioes. A segunda parte, oferece informa~oes sobre as estruturas existentes 

em julho de 1983. Essas eram: 

I Editora 

2 Centro de Controle de Intoxica96es 

3 Centro de Estudos sobre America Latina e Caribe 

4 Comissao de Biblioteca 

5 LIMEC - Laborat6rio Interdisciplinar para a Melhoria da Comunica9iio 

6 Nucleo de Comunica~ao Sonora 

7 Nucleo de Ecologia Humana 

8 Nucleo de Estudos e Pesquisas em Alimenta9ilo 

9 Nucleo de Estudos em Politicas Publicas 

I 0 Nucleo de Estudos em Popula~iio 

11 Nucleo de Informatica Aplicada it Educa~iio 

12 Nucleo de Informatica Biomedica 

13 Nucleo de Integra~iio e Difusiio Cultural 

14 Nucleo Interdisciplinar para a Melhoria do Ensino de Ciencias 

15 Nucleo de Politica Cientifica e Tecnologica 

16 Nucleo de Procedimentos Especiais em Medicina 

17 Parque Ecologico 

18 Programa de Ensino e Pesquisa em Agricultura - Comissao Especial do Pr6-

AgriculturaiUNICAMP. 
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Urn resumo das estruturas ajuda a visualizar a diversidade: 

Quadro 2 - Resumo das estruturas interdisciplinares em julho de 1983 

Estruturas 

Centros Nucleos Programas Comiss6es Outras Total 

2 11 1 I 3 18 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Obs.: como Q!!l!]!>, consideram-se a Editora. o LIMEC eo Parque Ecol6gico. 

Sobre o Simposio de Avalia9iio dos Nucleos Interdisciplinares, foi encontrada apenas, 

ate o presente momento
90

, uma portaria onde o mesmo e mencionado, a Portaria GR 263, de 

17-12-84. 

"0 Reitor da Universidade Estadual de Campinas, tendo em vista os resultados 

do Simposio de Avalia9iio dos Nucleos Interdisciplinares, resolve: 

... Designar Geraldo Giovani, Guido Ivan de Carvalho, Elsa Berguo, Maria Herminia 

Tavares de Almeida, Amilcar Herrera, Helio Waldman e Eduardo Oscar de Campos 

Chaves para, sob a coordena9iio do primeiro, constituirem o Grupo de Trabalho 

incumbido de realizar estudos a respeito da institucionaliza9iio dos Nucleos 

Interdisciplinares ... ". 

Em entrevista com o autor, Geraldo Di Giovani comentou que, efetivamente, o 

encontro foi realizado e resultou urn grande semimirio que permitiu its pessoas contnirias aos 

nucleos se manifestar. "Nos defendiamos -salientou- a estrutura dos nucleos por que era o 

suporte da interdisciplinaridade que nao estava acontecendo na estrutura departamental". 

3.1.3 Prepara~ao do processo de institucionaliza~ao dos nucleos 

Em cumprimento it Portaria 263/84, entre maio e agosto de 1985 foram realizadas 

quatro reuni6es da "Comissao da Institucionaliza9iio dos Nucleos e Centros"
91 

Uma sintese 

das quest6es colocadas e a seguinte: 

90 
Em duas entrevistaso o autor recebeu a informa~ao que o Simp6sio tinha sido gravado e que nele foi 

homenageado urn destacado pesquisador. Professor Nelson de Jesus Parada. emhora. no Centro de 
Comnnica9iio da UNICAMP nao exista nenhuma fita sobre o evento e o referido pesquisador nao ofereceu 
informa96es a respeito. quando consultado. 
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a) independencia oryamentaria dos nucleos; 

b) criaviio de urn Nucleo Interdisciplinar para coordenar os trabalhos dos nucleos no que se 

refere aos programas de p6s-graduaviio; 

c) agilizaviio administrativa dos convenios de pesquisa; 

d) projeto para a institucionalizaviio dos Nucleos Interdisciplinares; 

e) modelo de regimento minimo; 

f) manutenviio do principia da interdisciplinaridade, em primeiro Iugar; no processo de criaviio 

de nucleos; 

g) divulgayao para a comunidade; 

h) criaviio de uma coordenadoria dos Nucleos com direito a voz junto ao Conselho Diretor; 

Como resultado das reuni6es foram elaborados tres documentos: 

i) "Normas processuais para a criaviio de nucleos interdisciplinares"; 

ii) "Proposta basica de modelo de regimento para os Nucleos Interdisciplinares"; 

iii) "Minuta de Portaria", que disp6e sobre a criaviio, organizaviio e funcionamento dos 

Nucleos de Estudos Interdisciplinares". 

Alem dos documentos, a Comissao nomeada para estudos do processo de 

institucionalizaviio expos varias preocupay6es voltadas para a consolidaviio dos Nucleos, 

enquanto unidades de pesquisa, no que diz respeito ao aumento da eficiencia do processo de 

gerenciamento dos convenios. 

As reuni6es para a institucionalizavao mostram, de uma parte, urn marcado esforvo da 

direviio universitaria para lograr consolidar as novas estruturas e, de outra, a ausencia de 

preocupayao por uma discussao maior da problematica interdisciplinar na universidade, como 

foi sugerido em 1983. 

91 
Ver .. ATAS DAS REUNIOES DA COMISSAO .. no Arquivo da PRDU 
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3.1.4 Fim da fase de experimenta.;iio 

Com o termino da gestao Pinotti conclui-se a fase experimental na evolu<;:ao das 

estruturas interdisciplinares da UNICAMP. 0 conteudo relativo a essas nos Relat6rios anuais 

e de final da Gestao (1982-1986) permitem realizar algumas avali~oes quantitativas e 

qualitativas. 

No quadro abaixo, e apresentada a evolu<;:iio dos nucleos e centros durante a gestao 

Pinotti. A letra (x) representa a existencia formal da estrutura, o sinal (-) seu desaparecimento 

eo ponto (.) significa que nao foi possfvel estabelecer, pelos documentos consultados, quando 

o mesmo deixou de existir. Os numeros, na primeira coluna do Quadro, sao correspondentes 

aos do Anexo A, que contem a denomina<;:ao completa das estruturas. As letras junto ao 

numero indicam o tipo de modifica<;:ao sofrida na fase: Ex. -extin<;:iio, Se. -separa<;:iio, Tr. -

transforma<;:iio, In. -integra<;:iio e Fe. -fechamento. 

Fase experimental 

Quadro 3 - Evolu<;:ao dos micleos e centros durante a gestao Pinotti 

NUm. no Anexo 4 Gestao I Jose Aristodemo Pinotti I Portaria 

Modificaciio I Anos I 82 I 83 I 84 I 85 I 86 I GR. 

NUCLEOS 

I· Ex. NEPM X - - - - 25/82 

2 NIDIC X X X X X 26/82 

3 NEPP X X X X X 27/82 

4 NEPO X X X X X 28/82 

5- Ex. NPT X - - - - 29/82 

6- Ex. NPEM X X - - - 46/82 

7- Tr. NEH X X X X X 110/82 

8- Se .. LIMEC X - - - - 159/82 

9- Se. PECOL - X X - 29/83 

10 NIMEC - X X X X 87/83 

II NICS - X X X X 101/83 

12 NEPA - X X X X 110/83 

13 NIED - X X X X 139/83 

14 NPCT - X X X X 172/83 

15 NIB - X X X X 191183 

16 NAI - X X X X 293/83 

17 NEP - - X X X 48/84 

IS NUCLE - - X X X 271184 
NER 

19 NIES - - X X X 186/84 

20 NEE - - - X X 59/85 
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21 NUPIM - - - X X 157/85 

22 NUDE - - - X X 221/85 
CRI 

23- Ex. NIEA - - - X X 87/85 

24 NER - - - X X 348/85 

25 NEDE - - - X X 17/85 
CENTROS 

I- Se. CTEC - - - X - 157175 

2- Tr. CIDIC - - - X - 27176 

3- Se. CEBM X X X X X 133/82 

4 CCINT X X X X X 163/82 

5 CEPA - X X X X 332/83 
GRI 

6- Tr. CCCCG - X X X X 337/83 

7- Se. CAISM - - X X - 101/84 

8- Ex. CEAL - - X X - ? 84 

9 CMU - - - X X 162/85 

10- Se. CERI - - - X X 95/85 

II - Se. CRNPA - - - X X 300/85 

12- Se. CCOMU - - - X X 69/85 

13 - Se. CCOMP - - - X - 31/69 

14- Se. CEDE - - - X X 96/85 

15 - Se. CIEC - - - X X 94/85 

16 CEATENGE - - - - X 30/86 

19- Se. CELING - - - - X ? 86 

Fonte: Elaborado pelo autor 

0 Quadro anterior pode ser resumido no seguinte: 

Quadro 4 - Resumo das estruturas criadas e as modifica<;:oes sofridas na gestao Pinotti 

Gestae Pinotti: 82/86 Fase experimental 

Estrutura Nucleo Centro Total 

Criayao 25 17 42 

Modifica<;5es 

Extin<;ao 4 I 5 

Separao;ao 2 10 12 

Transformayao I 2 3 

Jntegrao;ao - - -

Fechamento - - -

Total 7 13 20 

Fonte: Elaborado pelo autor 

0 conceito extincao significa que as estruturas deixaram de funcionar por si mesmas. 

A maioria desses casos, como se observa no Quadro acima, ocorreu em rela<;:ao aos nucleos. 
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Alguns s6 existiram no papel, o Nucleo de Pesquisas em Telematica (NPT) por exemplo. 

Segundo Paulo Renato, a cria<;:iio desse nucleo se deu porque: 

" tinhamos que pensar nao s6 em Ciencias Sociais -porque a maior parte dos 

nucleos iniciais era de Ciencias Sociais que sao, naturalmente, muito mais 

interdisciplinares e existia muito mais campo para uma coisa imediata- buscavamos 

tambem algo que nao fosse s6 das Ciencias Humanas e, entao, surgiu Telematica 

como uma antecipa<;:iio do que ocorreria posteriormente -tratar de reunir pessoas de 

areas de Computa<;:iio, Engenharia EJetrica, Comunica<;:iio num nucleo. Mas af a 

resistencia foi maior e o nucleo de Telematica realmente nunca funcionou. 0 pessoal 

da area de Ciencias Exatas, especialmente de Engenharia Eletrica, resistia muito, pois 

eram pessoas de muita oposit;iio ao Reitor e viam nisso urn tentativa da reitoria de 

interven<;:iio nas unidades". 

Separacao refere-se a estruturas que deixaram de ser controladas por uma instiincia 

administrativa da universidade, fundamentalmente teve Iugar em centros. Em urn unico caso 

que aconteceu em urn nucleo, o processo esta, por enquanto, confuso. Trata-se do Laborat6rio 

Interdisciplinar para a Melhoria da Comunica<;:iio (LIMEC). Num documento hist6rico obtido 

junto ao Centro de Comunicat;iio sobre o antigo LIMEC consta o seguinte: 

"Em 197 5 foi instalado no Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da 

Computa<;iio urn sistema para a reprodut;iio das situat;6es em sala de aula que serviria 

tambem como instrumento de pesquisa do Instituto de Linguagem. 0 trabalho entao 

desenvolvido foi oficialmente reconhecido a partir de 1978 quando foi criado o 

LIMEC ( ... ) cujos servi<;:os comet;aram a ser requisitados tam bern por outras unidades 

academicas. Com apenas urn estudio de televisao com uma cfunara colorida e uma ilha 

de edi<;:iio, em pouco tempo o LIMEC expandiu suas atividades passando entao a ligar

se a Reitoria. 

0 aumento nao s6 numerico mas qualitativo das produt;6es educacionais e 

cientfficas em vfdeo refletiram na comunidade universitaria de tal forma que em 1985 

o LIMEC foi institucionalizado passando a constituir o Centro de Comunicat;iio ... .''92
. 

De acordo com esse hist6rico, o conceito correto para o LIMEC seria a transformat;iio 

no Iugar de separa<;:iio. Mas o problema, em primeiro Iugar, e que existe a Portaria GR-159 de 

25.11.82 que o institui; em segundo, no Relat6rio de Atividades 82 da Reitoria sobre as 

estruturas criadas em novembro s6 se fala do Centro de Intoxica<;oes e, por ultimo, em 

nenhum dos demais Relat6rios se menciona o mesmo na relat;iio de nucleos e centros 

interdisciplinares. Entao, com relat;iio ao Centro de Comunicat;iio, o LIMEC deve ser 

considerado como transformado, mas com relac;ao a portaria de 1982 e as instancias 

92 Cria10iio do LIMEC. Arquivo do Centro de Comunica,ao. 
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administrativas da universidade, que controlavam as estruturas interdisciplinares, deve ser 

considerado como separado. 

A transformacao do Nucleo de Ecologia Humana (NEH) ocorreu em 1987. Em seu 

Iugar surgiu o Nucleo de Estudos e Pesquisas Ambientais (NEPAM). No caso do Centro do 

Controle de Cancer Mamario e Ginecol6gico (CCCMG) no ano 1984 deu Iugar ao Centro de 

Aten\(iio Integral a Saude da Mulher (CAISM). 

Como resumo da avalia\(iio quantitativa vale dizer que cinco anos depois de iniciado o 

segundo movimento interdisciplinar da UNICAMP, das 42 estruturas que chegaram a existir, 

s6 restavam 21, o que representa urn indice de 50%. 

A avalia\(iio que se faz das estruturas no Relat6rio final da Gestao Pinotti e a seguinte: 

Atraves de uma inovada estrutura de Nucleos e Centros Interdisciplinares, 

formulada e implantada no decorrer do periodo, descobriu a Unicamp, efetivamente, 

uma forma nova e modema de agilizar seus la\(OS com a comunidade extema. 

Permitiu essa estrutura a aglutina\(iio de pesquisadores de diferentes areas de 

conhecimento com o objetivo de colaborar na solu\(ao de problemas do processo 

conjuntural de desenvolvimento ou no aprofundamento de questoes cientificas e 

sociais de cunho interdisciplinar. Quanto aos Centros, mantt~m a mesma orienta\(ao 

interdisciplinar dos Nucleos, mas caracterizam-se mais por sua finalidade prioritaria 

de prestar servi\;OS a coletividade.( ... ). 
Nao cabe no ambito deste relat6rio descrever os trabalhos, mesmo os mais 

relevantes, desenvolvidos pelos Nucleos e Centros Interdisciplinares. Basta dizer que, 

no seu ainda curto tempo de vida, alguns deles ja se tomaram centro de referenda 

intemacional (como e o caso do Nucleo de Informatica Biomedica e do Centro de 

Engenharia Biomedica), enquanto outros -como o Nucleo de Popula\(iio e o Centro de 

Aten\(iio Integral a SaUde da Mulher- lograram formular politicas hoje adotadas e 

utilizadas nacional e intemacionalmente. De urn modo geral, praticamente todos 

respondem, hoje, por uma folha de servi\(OS ou projetos de pesquisa que os tomam 

fonte de cita\(iio constante e obrigat6ria em suas respectivas areas de conhecimento. E 
born lembrar que, por for\(a de sua atua\(iio, urn born numero deles ultrapassou em 

muito as expectativas de sua cria\(ao em termos de capacidade de trabalho e de 

capta<;:iio de recursos93
" (RELATORIO, da Gestao Pinotti, p. 18-19). 

93 Os recursos mencionados no Relat6rio foram de 25 mil cruzeiros em dezembro de 1982, 100 mil em dezembro 

de 1983. 5 mi1h6es em dezembro de 1984. e mais de 5 milh6es em dezembro de 1985 (Ibid., p. 22). 

62 



Levando-se em conta o exposto sobre a fase experimental e o conteudo do Relat6rio 

da Gestao, e necessaria perguntar-se: por que o Relat6rio reduz a analise da atividade 

interdisciplinar na UNICAMP s6 aos nucleos e centros, se a Portaria que os criou mencionava 

que " ... a priitica multidisciplinar de estudos e pesquisas pode constituir-se em instrumento 

para a redefini<;iio te6rica e priitica do papel da Universidade e sua verdadeira configura<;ao"?; 

por que nao foi avaliada a configura<;iio da universidade a partir da influencia da atividade 

interdisciplinar das novas estruturas?; por que nao foi feito nenhum comentiirio sobre as 

estruturas que sofreram modifica<;iies durante a fase: cinco extin<;iies, doze separa<;iies, tres 

transforma<;oes e uma integra<;iio ? 

Uma resposta 16gica para as perguntas colocadas e que 198211986 foi urn perfodo 

muito complexo que envolveu a dire<;iio universitaria em diversas tarefas para lograr tirar a 

Universidade da crise pela qual atravessava. Com esta resposta-hip6tese, vejamos o que 

aconteceu na fase seguinte, para esbo<;ar, com mais elementos, uma nova resposta no final. 

3.2 Fase de pre-institucionaliza~ao 

3.2.1 Urn novo contexto politico externo e institucional interno 

Em abril de 1986, assume a Reitoria da UNICAMP Paulo Renato Souza, ex-dirigente 

da Assessoria de Desenvolvimento Universitario e principal responsiivel pela generaliza<;iio 

da ideia dos nucleos na universidade. Com sua gestao, se desenvolve o processo de pre

institucionaliza<;iio94 das estruturas de pesquisa interdisciplinar, iniciado em 1985. Esse 

processo tern Iugar em condi<;iies politicas diferentes, comparadas com as que existiram na 

fase experimental. Trata-se do surgimento da chamada "Nova Republica" com o govemo de 

Jose Samey, ap6s a morte de Tancredo Neves. 

Interessa destacar desse perfodo a elabora<;ao do Plano Nacional de Desenvolvimento. 

Tal plano tra<;ou os objetivos gerais para o desenvolvimento cientffico e tecnol6gico do Pais. 

Esses foram: 

94 Embora nas ATAS das reuni6es da "Comissao da Institucionalizayfi.o dos NUcleos e Centres" o conceito 

utilizado e institucionalizac;ao, de fato, o que ocorreu na maior parte desta fase foi o processo previa de 

preparac;i'io, por isso foi denomida de pre-institucionalizayao. 
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- recompor e aumentar progressivamente os investimentos da area para recuperar a 

capacidade produtiva do sistema cientffico e tecnol6gico; 

- reaparelhar e ampliar os institutos de pesquisa; 

- aprimorar os centros de p6s-gradua.;:ao; 

- adotar uma polftica de bolsas de ensino e pesquisa; 

- integrar a universidade no processo de solu.;:ao dos grandes problemas nacionais; 

- estimular os investimentos da iniciativa privada na absor.;:ao e gera.;:ao de tecnologias 

(AlMEIDA, 1995: 133). 

Em correspondencia com esses objetivos gerais e, particularrnente, com as " ... areas 

consideradas prioritiirias no planejamento da polftica nacional de ciencia e tecnologia" 

(RELATORIO do Reitor, 1987:10), na UNICAMP ocorreu uma reorganiza.;:ao da atividade 

de pesquisa que levou a cria.;:ao de PROGRAMAS INTEGRADOS nas areas de informatica, 

biotecnologia, qufmica fina, energia e novos materiais. 

0 interessante no esfor.;:o de aprimoramento cientffico iniciado "foi a amplia.;:ao do 

espa<;o da interdisciplinaridade, pois rompendo com a trajet6ria da excessiva 

compartimentaliza<;iio que conduziu o processo de constitui<;iio dos departamentos nas 

universidades brasileiras, a defini<;iio desses Programas vern clararnente exigindo o 

engajamento de viirios Institutos, Faculdades, Departamentos, Nucleos e Centros" (Ibid.). 

0 processo de pre-institucionaliza<;iio dos nucleos e centros de pesquisa se inicia, 

assim, num contexto de fortalecimento da atividade interdiscplinar na UNICAMP. 0 processo 

foi coordenado pela Comissao de Atividades Interdisciplinares (CAl). 

3.2.2 A Comissao de Atividades lnterdisciplinares 

Em reuniao do Conselho Universitiirio (CONSU) de 15 de dezembro de 198795
, e 

aprovada a constitui<;ao da Comissao de Atividades Interdisciplinares (CAl) da UNICAMP, 

com quatro atribui<;oes principais: 

95 A Delibera<;iio do CONSU, 21/87, foi publicada no Diario Oficial do Estado de Siio Paulo em 21 de janeiro de 

1988. p. 17. 

64 



a) definir as finalidades, objetivos e atribuic;oes dos Nucleos e Centros; 

b) definir criterios para a avaliac;ao do seu desempenho; 

c) proceder a avaliac;ao anual de suas atividades; 

d) examinar as propostas de criac;ao, desmembramento, fusao e extinc;iio dos Nucleos e 

Centros (RELATORIO do Bienia 86/88:43-44). 

0 primeiro passo dado pela CAl, no cumprimento de suas atribuic;oes, foi realizar urn 

exame crftico do desempenho dos nucleos e centros, a partir dos relat6rios solicitados sobre 

as atividades realizadas em 1985, e definir as altemativas de interdisciplinaridade. 

Segundo a conclusiio do exame, em 1987 existiam estruturas com implantac;ao 

solidificada, semi-implantadas, em implantac;ao e algumas "que ainda niio iniciaram o 

processo de implantac;ao, ou esta se faz de forma excessivamente lenta"
96

• Eram elas: 

Nucleos e Centros com implantaciio solidificada 

1) Nucleo de Estudos em Populac;ao; 

2) Nucleo de Estudos em Polfticas Publicas; 

3) Nucleo Interdisciplinar de Informatica Aplicada a Educac;ao; 

4) Nucleo de Informatica Biomedica; 

5) Centro de Memoria; 

6) Nucleo de Desenvolvimento da Criatividade; 

7) Centro de Ensino e Pesquisa em Agricultura. 

Nucleos semi-implantados97 

I) Centro de Controle de Intoxicac;oes; 

2) Nucleo de Ensino e Pesquisa em Alimentac;ao; 

3) Nucleo de Politica Cientffica e Tecnol6gica; 

4) Nucleo de Estudos Estrategicos. 

96 PROCESSO No. 9046/87, Fls. No. 10. 

97 Segundo 0 Relat6rio da CAl, na epoca, OS nucleos I' 3 e 4 funcionavam "em dependencias provis6rias e 

prwirias" (Ibid., Fls. No. 09). 
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Nucleos em implantacao 

1) Centro de Apoio a Tecnologia de Ensino em Engenharia; 

2) Nucleo de Estudos e Pesquisas em Automayao Industrial; 

3) Nucleo de Energia; 

4) Nucleo de Estudos Regionais; 

5) Nucleo Interdisciplinar para a Melhoria do Ensino da Ciencia; 

6) Nucleo de Ecologia Humana; 

7) Nucleo de Estudos Psicol6gicos; 

8) Nucleo de Direito educacional. 

Nucleos que ainda nao iniciaram o processo de implantacao. ou esta se faz de forma 

excessivamente lenta 

I) Nucleo de Estudos Amazonicos; 

2) Nucleo Interdisciplinar de Comunicayao Sonora; 

3) Nucleo de Pesquisa e Estudos da Imagem; 

4) Nucleo Interdisciplinar de Difusao Cultural. 

As altemativas de interdisciplinaridade definidas foram: 

"A - Interdisciplinar no sentido de que as pessoas de diferentes areas se reunam e 

desenvolvam pesquisas na intersec.;:ao dessas areas visando perspectivas de frentes nao 

convencionais de trabalho. Neste sentido, a aglutina.;:ao de pesquisadores nao se 

caracterize apenas como uma somat6ria das perspectivas particulares mas, sobretudo, 

como uma interac.;:ao criativa de ideias e conhecimentos na direyao da constituiyao de 

urn novo campo de investigayao cientifica. 

B - Interdisciplinar no sentido de que pessoas de diferentes areas se reunam e 

desenvolvam pesquisas na interse<;:ao destas areas, ou nao, visando trabalhar num 

problema ja estabelecido ou aplicar uma metodologia Tecnico-Cientifica na rotina de 

urn trabalho de uma area de atividade" (Ibid., Fls. No. 1!-12). 

A partir da analise critica sobre o desempenho dos nucleos e centros, a CAl fez uma 

proposta de institucionalizayao que tinha como objeto primordial " ... aquelas estruturas 

menores que desenvolvem pesquisas interdisciplinares embora, subsidiariamente, tambem 

prestem servi.;:os - e que tern a denominayao geral de NUCLEOS, mais o Centro de Memoria, 

o Centro de Aperfei<;oamento da Tecnologia do Ensino de Engenbaria CEATENGE e o 
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Centro de Ensino e Pesquisa em Agricultura CEP AGRl, por se enquadrarem dentro da 

concep.;:ao dos Nucleos" (Ibid., Fls. No. 76). 

A analise da CAI limitou o processo de institucionaliza.;:ao as seguintes estruturas98 

I) CEATENGE- Centro de Aperfei.;:oamento da Tecnologia do Ensino em Engenharia; 

2) CEP AGRl - Centro de Ensino e Pesquisa em Agricultura; 

3) CMU- Centro de Memoria da UNICAMP; 

4) NEDE- Nucleo de Direito Educacional; 

5) NEP AM - Nucleo de Estudos e Pesquisas Ambientais; 

6) NUCLENER- Nucleo de Energia; 

7) NUDECRl - Nucleo de Desenvolvimento da Criatividade; 

8) NEE - Nucleo de Estudos Estrategicos; 

9) NEP A- Nucleo de Estudos e Pesquisas em Alimenta.;:ao; 

I 0) NAI - Nucleo de Automa.;:ao Industrial; 

II) NIB - Nucleo de Estudos e Pesquisas em Informatica Biomedica; 

12) NEPP - Nucleo de Estudos em Politicas Publicas; 

13) NEPO- Nucleo de Estudos da Popula.;:ao; 

14) NEP - Nucleo de Estudos Psicol6gicos; 

15) NER - Nucleo de Estudos Regionais; 

16) NIDIC- Nucleo de Integra.;:ao e Difusao Cultural' 

17) NICS - Nucleo Interdisciplinar de Comunicayao Sonora; 

18) NIED - Nucleo de Informatica Aplicada a Educayao; 

19) NIMEC - Nucleo Interdisciplinar para Melhoria do Ensino; 

20) NUCATE- Nucleo de Ciencia, Aplicav6es e Tecnologias Espaciais; 

21) NPCT - Nucleo de Politica Cientifica e Tecnol6gica; 

22) NEC - Nucleo de Estudos Constitucionais. 

98 Os Centros que nao se enquadraram no conceito de Nucleo foram classificados em 5 categorias: a) 

Prestadores de Servicos Intemos: Centro para Manuten,ao de Equipamentos, Centro de Comunica,oes, Centro 
de Engenharia Biomedica, etc: b) Prestadores de Sen~cos a Comunidade Externa: Centro de Aten<;ao Integral 

a Saude da Mulher. Hemocentro, Centro de Reabilita<;ao Infantil ''Gabriel Porto", diversos Centros da 

Faculdade de Ciencias Medicas, etc: c) Prestadores de Servicos como 6rgaos Institucionalizados: Centro de 

Tecnologia, Centro de lnforma<;ao e Difusiio Cultural; d) Centros de Pesquisa lnstitucionalizada: Centro 
Pluridisciplinar de Pesquisas Quimicas, Biol6gicas e Agricolas, Centro de L6gica, Epistemologia e Hist6ria da 

Ciencia: e) Centros de Ensino: Centro de Ensino de Linguas. 
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3.2.3 As avalia~oes bienais 

0 passo seguinte da CAI, ja definidas as estruturas objeto de institucionalizaviio, foi 

iniciar os processes avaliatorios bienais. 0 primeiro deles, 89/90, foi precedido de uma 

avaliaviio das atividades realizadas em 1988 que serviu de preparaviio. Os itens avaliados 

foram condiv5es de infra-estrutura, atividade de pesquisa, publicaviio, prodw;:ao tecnica e 

artistica, capta<;ao de recursos, grau de interdisciplinaridade e urn conceito global. 

Nas orienta<;5es previas a avalia<;iio foi salientado que ela incidiria " ... unica e 

exclusivamente sobre o desempenbo dos Nucleos enquanto instituivao, nao se constituindo, 

portanto, em qualquer opiniao ou julgamento referentes as atividades profissionais individuais 

dos seus Coordenadores ou integrantes" (Ibid , Fls. No. 142). 

Como resultado da avalia<;iio, os nucleos e centros foram classificados em dois grupos: 

A) de adequado desempenho e, B) cujo desempenbo apresentou alguns problemas que 

deveriam ser esclarecidos, sobretudo em 1988. Os membros de cada grupo sao: 

GrupoA 

. NEPO - Nucleo de Estudos em Popula<;iio; 

. NEPP - Nucleo de Estudos de Politicas Publicas; 

. CMU - Centro de Memoria; 

. NPCT - Nucleo de Politica Cientifica e Tecnologica; 

. CEP AGRI - Centro de Pesquisas em Agricultura; 

. NIMEC - Nucleo Interdisciplinar para Melhoria do Ensino de Ciencias; 

. NIED - Nucleo Interdisciplinar de Informatica Aplicada a Educa<;ao; 

. NEC - Nucleo de Estudos Constitucionais; 

. NEE - Nucleo de Estudos Estrategicos; 

. NUDECRI - Nucleo de Desenvolvimento da Criatividade; 

. NIB - Nucleo de Informatica Biomedica. 
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GrupoB 

. NEPAM- Nucleo de Estudos e Pesquisas Ambientais; 

. NUCATE- Nucleo de Ciencia, Aplica~oes e Tecnologias Espaciais (este nucleo surgiu da 

transforma~ao do Nucleo de Estudos e Pesquisas da Imagem, em mar~o de 1989); 

. NEPA- Nucleo de Estudos e Pesquisas em Alimenta~ao. 

Embora tivessem sido inclufdos no grupo B, a CAl considerou varios nucleos "sem 

claras condi~oes para a sua consolida~ao imediata" (Ibid., Fls. No.l48). A esse respeito, 

foram feitas as seguintes recomenda<;:iies a serem atendidas no prazo de urn ano: 

. Nucleo Interdisciplinar de Comunica<;:iio Sonora (NICS) - demonstrar que a efetiva 

potencialidade da pesquisa interdisciplinar sobre a comunica<;:iio sonora pode ser promovida 

atraves do NICS; 

. Nucleo de Energia (NUCLENER) - redefinir e reprogramar as suas atividades; 

. Nucleo de Estudos Psicol6gicos (NEP) - atingir a interdisciplinaridade; 

. Centro de Apoio a Tecnologia do Ensino em Engenharia (CEATENGE) - aumentar a 

produ<;:iio cientffica e lograr a colabora<;:ao interdisciplinar; 

. Nucleo de Estudos Regionais (NER); - integrar-se ao Centro de Memoria; 

. Nucleo de Estudos em Direito Educacional (NEDE) - desaparecer (na pratica, segundo 

expressou o Coordenador do nucleo, ja nao existia); 

. Nucleo de Integra<;:ao e Difusao Cultural (NIDIC) - procurar outra forma de inser<;:ao no 

organograrna da institui~ao (o nucleo era constitufdo, basicamente, pela Orquestra de Camara 

da UNICAMP; embora tenha sido reconhecida e considerada a importiincia da sua 

contribui<;:ao para a divulg~ao da cultura musical e da Universidade, a Comissao de 

Atividades Interdisciplinaes nao encontrou elementos para avalia-lo como urn nucleo 

interdisciplinar de pesquisa). 

Quando comparada com a de 1988, a avalia<;:ao do bienio 89/90 incorporou criterios 

mais rigorosos. Nesta ocasiao, os nucleos foram classificados em tres grupos: A, B e C. No 

Quadro abaixo sao apresentados os lugares ocupados por cada urn deles. 
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Quadro 5 -Avalia9iio dos nucleos e centros no bienio 89/90. 

Nucleos e Grupos 

Centres A B c 

CMU X - -

NIED X - -
NEE X - -

NEPO X - -
NIMEC X - -

NIB X - -

NEPP X - -

CEPAGRJ X - -
NEC X - -
NEP - X -
NEPA - X -
NEPAM - X -
NPCT - X -
NICS - - X 

NUCATE - - X 

NUCLENER - - X 

NUDECR1 - - X 

CEATENGE - - X 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Como se observa, das estruturas que na avalia9iio de 1988 foram consideradas sem 

claras condi96es para a sua consolida9iiO, na avalia9iio 89/90 dois nucleos e urn centro (NICS, 

NUCLENER e CEATENGE) nao conseguiram atender its recomenda96es e foram incluidos 

no grupo C Os demais sofreram modifica96es: o NER foi integrado, o NEDE extinto e o 

NIDIC separado. 

Os passos dados pela CAI para cumprir suas atribui96es, foram acompanhados de 

importantes discussoes nas reunioes sistemiilicas de seus membros. Por isso, faz- se necessitrio 

analisar o conteudo das alas das reunioes da Comissao. 
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3.2.4 Debates no interior da Comissao de Atividades Interdisciplinares. 

Entre maio 26 de 1988 e man;:o 29 de 1990, a CAl realizou 13 reuni6es99 nas quais 

foram tratados numerosos pontos. Interessa destacar aqueles que ajudam a me1hor 

compreensao da comp1exa problematica dos micleos e centros. 

I o. 0 cumprimento das fun<;oes universitarias fundamentais; 

2o. 0 conceito de interdisciplinaridade 

3o. As rela<;oes com os departamentos e o poder paralelo dos nucleos 

4o. 0 papel da Reitoria; 

5o. A carreira de pesquisador; 

As fun!<6es dos nucleos e centros 

0 primeiro ponto que gerou debate na CAl foi se os nucleos e centros deveriam, ou 

nao, so mar a suas fun<;oes a presta<;ao de servi<;os 
100

• Nesse senti do, duas posi<;oes foram 

manifestadas: a) separar as estruturas que desenvolvem atividades de ensino e pesquisa 

daquelas que pres tam servi<;os e; b) nao separar ensino/pesquisa de presta<;ao de servi<;os. 

Entre as ideias expressadas estiveram: 

" ... a questao e separar aqueles que sao predominante relacionadas a atividades de 

Ensino e Pesquisa de outros que fazem Presta<;ao de Servi<;os; sendo que a Comissao 

s6 trataria daqueles que fazem pesquisa predominantemente e os outros casos seriam 

devolvidos para a Reitoria. ( ... ) Presta<;ao de Servi<;o e outro departamento, porque o 

perfil de pessoas para discutir Prestac;ao de Servi<;os e outro ... " 

"... nao da para separar Ensino/Pesquisa de Presta<;ao de Servi<;os, pois estao 

interligados; a Universidade fracassa se nao conseguir conciliar os tres pontos ... " 

(ATA 2a., 9/6/88, p.4). 

99 As ATAS consultadas das reuni6es da CAl, encontram-se no Anexo E. 

100 Essa discussao surgiu novamente na 6a. reuniiio, em 29 de agosto. Come9ou com uma opiniao sabre a 
necessidade .de se estabelecer diferenci~ao entre cursos e disciplinas, entre curses de gradua9iio e p6s
graduayiio, de urn lado, e curses de extensao, de outre. Foi sugerido que os NUcleos oferecessern curses de 

extensao. A seguir, salientou-se " ... que niio e qualquer curse de extensiio que os NU.cleos podem ministrar, s6 os 

interdisciplinares" (p. 2-3). 
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A interdisciplinaridade de novo em discussao 

Na verdade, a primeira preocupac;:ao manifestada foi sobre o conceito que a CAI 

deveria assumir de interdisciplinaridade; o problema e que decidiu-se discutir sobre isso na 

segunda reuniao, para que os membros da Comissao tivessem tempo para pensar em 

propostas conceituais. Antes de expo-las, foram expressadas ideias que nos lembram as 

primeiras reunioes com os dirigentes das novas estruturas: 

" o problema e definir se estamos discutindo s6 os Nucleos e Centros 

Interdisciplinares ou geralizando, para cobrir outros aspectos" (ATA 2a., 9/6/88, p.3). 

"... a filosofia original atras da criac;:ao dos Nucleos e Centros era multiplicar a 

interdisciplinaridade e, assim, redimensionar a estrutura universitiiria" (Ibid., p 6). 

As propostas mais elaboradas foram apresentadas pelo presidente da Comissao, Irineu 

Ribeiro dos Santos, ja expostas anteriormente, e a seguinte, de Jose Roberto Amaral Lapa. 

" a Interdisciplinaridade que identifica os Nucleos e Centros deve ser entendida 

como redimensionamento na operacionalidade e interac;:ao de areas do conhecimento, 

de disciplinas e especializac;:oes para alem da estrutura convencional que em nome da 

eficiencia do ensino colocou teias no desenvolvimento da ciencia e da tecnologia, 

departamentalizac;:ao e corporativismo a Universidade. Dessa maneira criaram-se 

fronteiras seccionando o processo de criac;ao do conhecimento e em conseqiiencia a 

sua aplicac;:ao ( ... ). a conceituac;:ao dessa 'nova interdisciplinaridade' dos Nucleos e 

Centros deve ( ... ) sustentar de maneira permanente os circuitos e processos -

permanentes ou nao- que se proponham integrar-se recrutando pesquisadores e 

professores de unidades -departamentos, institutos e faculdades- sem qualquer 

prejufzo para as iniciativas individuais ou a interdisciplinaridade praticada dentro de 

uma mesma area do conhecimento, que tambem deverao ser estimulados e 

promovidos pelos Nucleos e Centros naquilo que nao interessar, ou nao for iniciativa 

das demais unidades. Assim, propomos que o sentido da interdisciplinaridade dos 

Nucleos e Centros ( ... ) contemple os prop6sitos de sua criac;ao na UNICAMP, que 

vern no geral sendo cumpridos e perseguindo a concepc;ao de uma nova Universidade. 

A interdisciplinaridade que identifica os Nucleos e Centros define-se pela integrac;ao 

de pesquisadores e professores de diferentes areas do conhecimento, cuja intersec;ao 

objetiva frentes nao convencionais de trabalho, novos campos de investigac;ao 

cientffica e tecnol6gica, abordagens multiplas e urn objeto comum, sem qualquer 

prejufzo para a pesquisa individual e/ou convencional" (ATA 3a., 23/6/88, p.l-3). 
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Nucleos, Departamentos e Poder 

Que rela~ao deveria existir entre as novas estruturas e as chamadas celulas do processo 

universitario? Aqui tambem se enfrentaram posi~6es contnirias. 

Face it proposta de que os Nucleos e Centros deveriam associar-se aos departamentos 

ja existentes uma vez que essa integravao os fortaleceria
101

, foi salientado que: 

" .. a ideia do departamento como menor celula da Universidade e ultrapassada. Muitas 

vezes o departamento serve como camisa de for~a, reduzido ao ensino, e nao da conta 

da pesquisa de fronteira. Nao devemos ter medo do paralelismo, lutando contra o 

antagonismo entre ensino e pesquisa. Devemos criar formas de relacionamento mais 

adequados entre Nucleo/Centro e departamentos (. .. ) o peso do ensino no 

departamento e muito forte, e linhas de pesquisa, metodologia e linguagem tern que 

estar estabelecidas para dar conta deste papel. Os Nucleos e Centros sao retrato do 

dinamismo da UNICAMP, do que o departamento e captador; uma estrutura nao 

atrapalha a outra" (Ibid., p. 5-6) 

A reflexao anterior gerou outra, tambem interessante. 

"A Universidade criou estas estruturas sem querer infiingir a autonornia dos 

departamentos, mas sobrou a pergunta: como devem ficar estas estruturas com rela~ao 

ao departamento? Nao acho que os departamentos tenham fracassado. Hi varios 

departamentos que criam linhas de estudo e programas de pesquisa; disso depende o 

dinarnismo da Universidade. Na questao de Nucleos e Centros, a institucionaliza~ao 

nao deve levar it rigidez, pois estes sao instrumentos que a Universidade nao pode abrir 

mao. Se algum dia perderem o dinamismo, a Universidade pode precisar de novo 

destas estruturas. Ao mesmo tempo e importante nao perrnitir que estes instrumentos 

sejam marginalizados" (Ibid , p. 6). 

0 papel da Reitoria 

Nas reunioes com os dirigentes das novas estruturas em 1983, tinha sido exposto que 

" ... nos deveriamos ( ... )nos reunir como Reitor em algum momenta para poder discutir estes 

problemas, aclarar algumas coisas e que ele nos ajude urn pouco nessa politica ( . ) referia-me 

a esta falta de apoio da Reitoria, e saber onde que nos estamos passando". 

101 
0 problema do isolamento das estruturas em rela9i!o as unidades foi colocado outra vez na reuniao de !5 de 

agosto. Nela foi exposta ·· ... a importincia de se vincular Nllcleos a uma estrutura Unica, estando os membros de 

comum acordo que urn dos problemas enfrentados pelos Nucleos e mio ter uma vincula9i!o concreta com 
unidades" (ATA 5a, p. 3). 
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Na reuniao de junho 23 de 1988, o problema foi de novo colocado. Convidou-se o 

" ... Magnifico Rei tor Paulo Renato Costa Souza, a participar de uma das reunioes da CAI, 

para prestar maiores informa<;5es e esclarecimentos em determinados pontos" (Ibid., p. 9). 

Urn desses pontos era a continuidade dos nucleos criados pela Reitoria: 

"Os Nucleos que surgiram nos departamentos foram menos problematicos, mas outros 

Nucleos e Centros Interdisciplinares foram iniciativa da Reitoria. Esses Nucleos terao 

continuidade ou dependerao do Reitor ? Af surgiu o processo de institucionaliza<;ao 

dos Nucleos. 0 teor do debate na CAl recoloca todas as questoes polemicas. E hoje 

encontramos as mesmas dificuldades; ou resolveremos as questoes ou voltaremos a 

mesma situa<;ao. ( ... ) a Comissao deve enfrentar os problemas com ousadia, pois com 

meias medidas produzira urn impasse" (AT A 4a., p. 4 ). 

A coopera<;ao da Reitoria no processo de desenvolvimento das estruturas que ela 

mesmo criou foi uma preocupa<;ao constante; por isso urn dos participantes das reunioes nao 

via sentido nas discussoes se a Reitoria nao estava cooperando, se nao esclarecia o que a 

universidade estava disposta a investir neste trabalho. 

Segundo as atas, a participa<;ao do Reitor numa reuniao da CAl teve Iugar em 13 de 

abril de 1989, onde se pronunciou em tres momentos. "Com re1a<;ao ao ensino nos Nucleos, o 

Reitor, professor Paulo Renato Costa Souza, diz que nao ha duvida que Niicleo e 

principalmente pesquisa". Sobre a representa<;ao dos Nucleos no Conselho Universit::irio 

manifestou que todos os membros da CAI " ... tern acesso ao CONSU e que colocar urn 

representante dos Nucleos agora seria comp1icado. No entanto, quatro representantes dos 

Nucleos serao convidados para integrar o CONSU, sendo que terao acesso, mas nao terao 

voto e quando solicitado poderao se pronunciar". Face a sugestao de urn participante de 

elaborar uma previsao de gastos para cada Nucleo, o Reitor expressou " ... que de fato pode 

ser feita esta previsao de necessidades, que podera ser consolidada, aprovada e encaminada 

pelaCAI" (ATA8a., p. 10-11). 

A Carreira de Pesquisador 

Na sexta reuniao da Comissao, ap6s uma pequena explana<;ao sobre a Carreira de 

Pesquisador do Estado em termos de ingresso e ascensao, seu expositor salientou que esta nao 

se aplicava a Carreira de Pesquisador da UNICAMP e que se posicionava contr::irio a 
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equivalencia salarial porque nao se pode "de manetra nenhuma dar vencimento igual ao 

Pesquisador e ao Docente" (ATA 6a, 20/9/88, p. 3-4) 

A discussao do tema foi aberta com a seguinte pergunta: o nucleo pode ou nao 

contratar pessoal ? As contrata.;:oes devem ser realizadas atraves de urn 6rgao, expressou urn 

participante. Outro, preocupado com a sua unidade, questionou o que representava para a 

Universidade a contratas;ao de pesquisadores, uma vez que as Unidades estavam praticamente 

impossibilitadas de contratar pesquisadores. Para ele, existiam Nucleos com "mais recursos 

que muitas Unidades"; por isso questionou "se o Nucleo nao estava crescendo muito". 

A complexidade do tema, e o fato que transcendia a competencia da CAl, uma vez que 

atingia diversas Unidades, levou a que fosse proposto "pedir para o CONSU uma Comissao 

para analisar este caso; (...) a CAl nao tern visao total do problema". Discordando dessa 

opiniao, foi salientado que antes teria que existir urn documento que pudesse "dar inicio a 

discussao entre outras Unidades que tern problemas ate mais serios (...) a proposta tern que 

estar escrita para provocar uma discussao seria; ver a questao nos Nucleos, onde e crucial, ja e 

urn ponto de partida". 0 resultado do debate foi a decisao de apresentar urn documento, numa 

proxima reuniao, "para a conclusao deste item sobre a Carreira de Pesquisador e Rela.;:ao 

Departamentos/Nucleos ... " (Ibid., p. 5). 

Como e possivel deduzir das tarefas atribuidas a CAl asstm como dos conteudos 

expostos nas atas das reunioes, a questao de constituir -se a pratica multidisciplinar de estudos 

e pesquisas em instrumento para a redefinis;ao te6rica e pratica do papel da Universidade e sua 

verdadeira configura.;:ao nunca foi colocado, pela Reitoria, no centro do trabalho de 

assessoramento e gestao da CAl; tudo limitou-se a problematica dos nucleos. Por isso, 

compreende-se o grande esfors;o realizado pelos membros da Comissao, especialmente de seu 

presidente e de seu secretario 102
, no processo de institucionaliza.;:ao das estruturas que 

"sobreviveram a fase de espontaneidade"; porque e esse o nome que merece a primeira fase, 

no Iugar de experimentas;ao como foi chamada. 

102 Na reuniao da CAl de 20 mar90 de 1990 foi aprovada, por unanimidade. uma mQ9ao " .. Jouvando os 
esfor9os do Prof !rineu Ribeiro dos Santos e do Prof Daniel Joseph Hogan no processo de institucionaliza9a0 
dos Nucleos" (ATA 19a. p. 4). Na reuniao de 29 de mar9o, antes de terminar, tambem " ... fez-se urn voto de 

louvor e agradecimento ao trabalho do Prof Irineu Ribeiro dos Santos a favor da institucionaliza9ao" (ATA 

20a. , p. 2). 
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Ao concluir, em 1990, a fase de pre-institucionaliza<;;ao, a trajet6ria percorrida pelas 

estruturas era a seguinte: 

Quadro 6 - Evolu<;;ao dos micleos e centros na gestao Paulo Renato 

No. Anexo I Gestiio Paulo Renato Souza I Portaria 
Modific. I Anos 86 I 87 I 88 I 89 I 90 I OR 

NUCLEOS 

2 NIDIC X X X X X 26/82 

3 NEPP X X X X X 27/82 

4 NEPO X X X X X 28/82 

10 NIMEC X X X X X 87/83 

11 NICS X X X X X 101/83 

12 NEPA X X X X X 110/83 

13 NIED X X X X X 139/83 

14 NPCf X X X X X 172/83 

15 NIB X X X X X 191/83 

16- Ex. NAI X X X X X 293/83 

17 NEP X X X X X 48/84 

18 NUCLENER X X X X X 271/84 

19- ln. NIES X X - - - 186/84 

20 NEE X X X X X 59/85 

21- Tr. NUPIM X X X - - 157/85 

22 NUDE X X X X X 221/85 
CRI 

24- In NER X X - - - 348/85 

25- Fe. NEDE X X X X X 17/85 

26 NEC - X X X X 6/87 

27 NEPAM - X X X X 289/87 

28 NUCA - - - X X 36/89 
TE 

29- Ex. NIPAR - - - X X 47/89 

CENTROS 

4- Se. CCIT X X X 163/82 

5 CEPA X X X X X 332/83 
GRI 

9 CMU X X X X X 162/85 

16 CEATENGE X X X X X 30/86 

17 - Se. CDDAD - X - - - 381a/87 

18- Se. CPET - X - - - 59/87 

Fonte: Elaborado pe1o autor 

0 Quadro anterior pode ser resumido no seguinte: 
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Quadro 7 - Resumo das estruturas criadas e das modifica<;oes sofridas na gestao P Renato 

Gestao Paulo Renata: 86/90 Fase de pre-institucionaliza<;iio 

Estrutura Nucleos Centres Total 

Cria<;ao 4 2 6 

Modifica<;iio 

Extin<;i\o 2 - 2 

Separa<;iio 3 3 

Transformayao I - I 

Integra<;iio 2 - 2 

Fecharnento I - I 

Total 6 3 9 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Como se observa nos quadros, na fase de pre-institucionaliza<;ao ocorreram 8 

modifica<;oes. Elas foram: 

- NAI- sobre sua extin<;ao menciona-se, num Adendo de 11 de maio de 1991, que "Em oficio 

encaminhado ao Magnifico Reitor ( ... ) o Coordenador do Nucleo de Automa<;ao Industrial -

Professor Doutor Mauricio Prates, ap6s historiar os trabalhos desenvolvidos por este Nucleo, 

desde a sua cria<;ao em 1982, propos o encerramento das suas atividades num prazo de 120 

dias"; 

- NIES - criado em 1984, o Nucleo de Estudo Interdisciplinar no campo da Saude, nao foi 

mencionado mais nos Relat6rios dos Reitores a partir do Relat6rio Bienal abril 86/- abril /88; 

segundo Geraldo Di Giovani, esse nucleo se integrou ao Nucleo de Polfticas Publicas; 

- NUPIM - no relat6rio de atividades para o ano 1988, o Nucleo de Estudos e Pesquisas da 

Imagem "revelou a falta de coordena<;ao efetiva e a ausencia de produ<;ao cientifica"
103

; em 

mar<;o de 1989 o nucleo se transforrnou em NUCATE; 

- NER - Foi integrado ao Centro de Memoria; 

- NEDE - em entrevista com a CAl, o coordenador do Nucleo de Estudos de Direito 

Educacional "confirrnou a desativa<;ao do Nucleo, descrevendo, ainda, as dificuldades que 

encontrou para desenvolver o trabalho proposto no momento de sua cria<;ao. Efetivamente, o 

103 RELATORIO de Avalia<;iio do ano 1988, (Proc. No. 9046/87, Fls. 146). 
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Nucleo nao tern atuado nos ultimos anos e nunca conseguiu montar uma eqmpe 

interdisciplinar de pesquisadores"104
; este nucleo deve ser considera como fechado; 

- NIP AR - o Nucleo Interdisciplinar de Estudos Arqueol6gicos nunca chegou a funcionar, por 

isso, quando em 1991 foi realizada a avaliac;ao 89/90, nao foi avaliado; 

- os tres centros que aparecem como separados, foram informados como interdisciplinares nos 

Relat6rios dos Reitores s6 em determinados momentos: CCIT ate 1988, e CDDAD e CPET, 

s6 em 1987. 

0 exposto mostra qual foi a trajet6ria percorrida pelos nucleos e centros durante a fase 

de pre-institucionalizac;ao. Vejamos, a seguir, como ela foi avaliada no Relat6rio Quatrienal. 

"0 perfodo 1986-90 viu a consolidac;ao institucional dos Nucleos e Centros 

Interdisciplinares da UNICAMP. Estruturadas a partir de 1982 como uma forma de 

abrigar e promover pesquisas em areas que fogem aos limites tradicionais definidos 

pelos departamentos -sem portanto duplica-los- essas unidades tern conseguido somar 

os esforc;os de pesquisadores de diferentes areas sobre tematicas comuns, voltadas em 

geral para o atendimento de demandas socials imediatas" (RELATORIO, da Gestao 

Paulo Renato, p.42). 

Nesse mesmo Relat6rio, algumas paginas antes, havia sido ponderado, em relac;ao aos 

Programas Integrados ou Interdisciplinares, acima mencionados, que: 

"Esses programas, formados pela soma dos recursos humanos e materiais das 

diversas unidades da Unicamp (Institutes, Faculdades, Nucleos, Centros), e geridos no 

ambito da Pr6-Reitoria de Pesquisa, procuraram agregar e articular todas as linhas de 

investigac;ao situadas nas areas crfticas para o desenvolvimento tecnol6gico do Pais .... 

Para a formulac;ao dos programas, as Unidades foram chamadas a constituir 

conselhos consultivos e apresentar projetos de natureza interdisciplinar. Mais tarde 

esses projetos foram compatibilizados entre si e selecionados para formar conjuntos 

que representavam uma ac;ao de carater programatico em cada area" (Ibid., p. 35). 

Se, como acima mencionado, os nucleos e centros se somaram ao trabalho dos 

programas interdisciplinares, porque o assunto nao foi levantado em nenhuma das reunioes da 

CAl ? Em hip6tese, essa foi uma soma espontil.nea por serem atividades que se subordinaram 

a diferentes Pr6-Reitorias: as atividades dos programas a pr6-Reitoria de Pesquisa, e as 

atividades dos nucleos a Pr6-Reitoria de Desenvolvimento Universitario. Embora essa seja 

apenas uma hip6tese, 0 certo e que, igualmente a fase experimental, a de pre

institucionalizw;ao encerrou-se sem uma avaliac;ao sobre "a redefinic,;ao te6rica e pratica do 

104 Ibid., Fls. 152. 
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papel da Universidade e sua verdadeira configurao;:iio". Sendo assim, as perguntas colocadas 

ao final da analise da fase experimental podem repetir-se agora e serem respondidas da 

seguinte maneira: a redefinio;:iio niio foi avaliada porque simplesmente niio aconteceu. E ante 

esse fato, ou se explicavam criticamente suas causas ou se fazia o que se fez: referir-se apenas 

aos nucleos e centros de forma geralizada. 

A mencionada "redefinio;:iio" niio teve Iugar pela seguinte raziio. Durante as duas fases 

niio foi trao;:ada nenhuma polftica de desenvolvimento interdisciplinar que envolvesse, 

harmonicamente, as funo;:oes universitarias de ensino, pesquisa e extensiio. Uma polftica de tal 

natureza estaria em correspondencia com o conteudo da primeira portaria que criou nucleos e 

que se orientava a conversiio da UNICAMP numa Universidade Interdisciplinar. 

E verdade que uma gestiio administrativa e urn perfodo de tempo muito curto para 

desenvolver uma mudano;:a tao complexa e com fortes obstaculas a serem vencidos; e tambem 

e verdade que a autonomia 105 universitaria s6 foi obtida em 1989; mas se tivesse existido 

vontade polftica e, criativamente, a comunidade universitaria tivesse sido convocada a pensar 

o projeto interdisciplinar, e provavel que alguns resultados hoje ja fossem visfveis. No Iugar 

da "revoluo;:iio" optou-se pela "evoluo;:iio". Centrou-se a ateno;:iio na atividade dos nucleos e 

centros e niio no projeto interdisciplinar. E essa atitude perante decisoes polfticas complexas, 

que implicam transforrnao;:oes radicais, manifesta-se em diferentes contextos e situao;:oes. 

Nesse sentido, resultam interesantes as observao;:oes de Chaimovich para o caso da 

Universidade de Sao Paulo: 

105 As universidades paulistas adquiriram a Autonomia Universitaria mediante Decreta No. 29.598, de 2 de 

fevereiro de 1989. No prime ira dos artigos do Decreta salienta-se que "Os 6rgii.os da Administra<;ii.o Centralizada 

do Estado adotarao procedimentos administrativos cabiveis para viabi!izar a autonomia das Universidades do 
Estado de Sao Paulo, de acordo com os parametros deste decreta, ate que a Constituinte Estadual promulgue a 

nova Constitui<;ii.o do Estado e que a Assembleia Legislativa decrete a legisla<;ii.o referente ao Sistema de Ensino 

Superior Paulista" (publicado no D.O.E de 02.02.89). 
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Sucessivas administra<;:6es da Universidade tern preferido enfrentar senas 

tensoes estruturais com modelos do tipo 'Arvore de Natal' (MAD), cuja tese centrale 

a adiyao de mais urn enfeite cada vez que a situa9ao requer alguma mudan<;:a. Usando 

MAD se resolvem temporariamente alguns impasses, as custas de evitar analises 

profundas, escamotear conflitos e nao chegar a solu<;:oes consistentes. Assim, quando 

o departamento passa a ser visto como urn empecilho para a cria<;:ao interdisciplinar ou 

para o 'contato com a sociedade', criam-se novas estruturas mais 'modemas' e ageis 

que, segundo a institui<;:ao, podem ser nucleos ou centros, sem resolver os problemas 

(detectados) dos departamentos" (CHAIMOVICH, 1995:2). 

N a ultima fase do objeto de estudo, a de institucionaliza<;:ao e avalia<;:ao, tampouco 

ocorreu a "redefini<;:ao", embora o processo de dire<;:ao dos nucleos e centros, por parte da 

CAl, aprimorou-se no sentido de conhecer melhor a situa<;:ao real de cada urn deles. Isso 

permite oferecer, no item seguinte, uma caracteriza.;:ao geral da composi<;:ao, dos 6rgaos de 

dire<;:ao, do processo de tomada de decisoes e do grau de interdisciplinaridade dos nucleos e 

centros. 
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3.3 Fase de institucionaliza~,;iio e avalia~,;iio 

Embora tivesse sido ao final do periodo 86/90 que se iniciaram os processos de 

institucionalizac;:ao
106 

e avaliac;:ao dos nucleos e centros, foi durante a gestao subsequente que 

esses processos desenvolveram-se e regularizaram-se. Nela surgiram as primeiras estruturas 

criadas por decisao do CONSU e nao por portarias do Reitor. Com a avaliac;:ao do bienio 

93/94, informac;:oes padronizadas foram obtidas de acordo com urn formuhirio 107 elaborado 

pel a PRDU. Por esses motivos, a fase foi chamada de "institucionalizac;:ao e avaliac;:ao". 

3.3.1 Composi~,;iio dos micleos e centros 

Nos nucleos e centros trabalharam, durante o bienio 93/94, 790 pessoas, 685 

pesquisadores 108 e 1 OS tecnicos administrativos 109
. Esses dados de vern ser considerados 

aproximados porque, segundo a CAl, algumas estruturas nao preencheram corretamente o 

indicador sobre recursos humanos. No seguinte quadro e mostrada a composic;:ao dos nucleos 

e centros no bienio. 

Quadro 8 - Composic;:ao dos nucleos e centros 

Nucleos e Data de Membros 

Centros Criac;:ao Pesquisadores Tee. Administ. Totais 

NEPP 1/6/82 90 6 96 

NEPO 1/6/82 92 9 101 

NICS 5/4/83 23 1 24 

106 Com a DELIBERACAO CONSU-15/89, que dispoe sobre a cria<;ao da CAl como Orgiio Auxiliar do 

CONSU, pode considerar-se conclufdo o processo preparat6rio para a institucionaliza<;ao definitiva dos nucleos e 

centres. 

107No Anexo F se relacionam os indicadores contemplados no formul:irio. 

108 Em rela<;iio ao numero de pesquisadores da UNICAMP, informado no Anmlrio de Pesquisa de 1993 (2105), 

os 685 pesquisadores dos nucleos e centros representarn 32,05 %. 

109 0 formuhirio entregue aos nucleos e centros contemplava, alem do indicador para o pessoal tecnico

administrativo (indicador 5), urn indicador para o pessoal tecnico-cientffico (indicador 4). Nas entrevistas, varios 

coordenadores manifestaram haver tido dllvidas ao preencher esse indicador 4. Em alguns casas, os dados 

relatives ao indicador sabre o nU.mero de pesquisadores foi repetido no indicador 4; isso dificultou colocar o 

nUmero de tCcnicos cientfficos no quadro 8. 
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NIMEC 8/4/83 37 7 44 

NEPA 18/4/83 24 4 28 

NPCT 15/5/83 10 1 11 

NIED 17/5/83 43 3 46 

NIB 1317/83 34 2 36 

CEPAGRI 22111183 18 3 21 

NEP 23/2/84 32 3 35 

NEE 28/3/85 17 4 21 

CMU 117/85 88 8 96 

NUDECRI 2110/85 21 31 52 

NEC 14/4/87 9 4 13 

NEPAM 27110/87 47 5 52 

NUCATE 10/3/89 29 7 36 

CESOP 1/10/92 12 1 13 

NIPE 1217/93 12 1 13 

PAGU 2/8/93 15 1 16 

LUME 4/10/93 29 4 36 

Totais - 685 105 790 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Foram considerados pesquisadores, de acordo com o formulario da CAl, aqueles 

lotados no nucleo, os docentes da UNICAMP, pesquisadores extemos, estagiarios e bolsitas. 

As diferem;:as entre essas modalidades de pesquisador sao as seguintes: 

a) pesquisador lotado no nucleo - reconhecido como Tecnico Especializado de Apoio a 

Pesquisa Cultural, Cientifica e Tecnol6gica (TPCT)
110

; 

110 Essa carreira foi instituida mediante Deliber09iio CAD - 353, de 4 - l 0 - 93. Corn anterioridade, na sexta 

reuniiio da CAl, de 20/9/88, ja havia sido realizado urn debate sobre a carreira. Nessa ocasilio, como foi 

apontado, decidiu-se pedir para o CONSU urna Comissao para analizar o problema, porque a CAl niio tinha urna 
visao total dele. Na Delibera'(iiO CAD foi colocado que "A Carreira ora institufda aplicar-se-a exclusivamente aos 

Nucleos e Centros corn Quadro-Estruturas pr6prio ja aprovado pela Camara de Administrta<;lio ( ... ) o 

enquadramento caracteriza-se pela integra9iio de servidores lotados em Nlicleos e Centros e exercentes das 

func;5es de TCcnico Especializado, TCcnico Didtitico, TCcnico Cientffico, Pesquisador Visitante ou assemelhado 

em qualquer.fun<;ao da Carreira TPCT". Segundo urn dos entrevistados, a carreira foi " ... aprovada a contragosto 

de boa parte da Comunidade Acadernica; ela e vista como privilegio inaceitavel dentro da Universidade, pois 

permitiria que pesquisadores fossem contratrados em base permanente pela instituic;iio sem que tivessem que 

exercer atividade docente e recebendo urn sahirio urn pouco inferior apenas aos professores". 
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b) pesquisador docente da UNICAMP - considerado dentro da carreira docente que trabalha 

numa unidade da institui~iio e desenvolve sua pesquisa num micleo ou centro; 

c) pesquisador extemo - membro de outra institui~iio que participa de uma das pesquisas do 

micleo ou centro; 

d) estagiario- sobre esta categoria foram expedidas duas portarias (GR. 274, de 5 -10 -83 e 

GR. 187, de 18- 9- 90) e uma Delibera~iio da Camara de Administra~iio (CAD. 179 de 14-

8 - 91 ) na qual se aponta que a " .. Universidade Estadual de Campinas podera admitir como 

'Estagiarios - Bolsistas', alunos matriculados em cursos de Segundo Grau de escolas tecnicas 

ou de nivel superior, bern como aqueles que ja tenham concluido os respectivos cursos, 

objetivando o aperfeivoamento e pratica de atividades vinculadas ao curso e sua extensiio " 

d) bolsista - graduando, p6s-graduando ou p6s-doutorando que com bolsa da UNICAMP ou 

de agencias de fomento a pesquisa participa de uma das pesquisas do micleo ou centro. 

Na opiniao da maioria dos coordenadores, a composiviio dos micleos e centros, no que 

diz respeito aos pesquisadores, proporciona, comparada com os departamentos, urn maior 

dinamismo e flexibilidade assim como possibilidades de contar com pessoas diferentes que 

possam, potencialmente, aportar mais ao trabalho em equipe. Segundo urn deles, essa 

composiviio e como "urn corpo fluido". Entre suas desvantagens esta o outorgamento de 

creditos. Alguns departamentos acham que devem ficar com os meritos, por serem o Iugar de 

origem dos pesquisadores. 

Outras caracteristicas da composiviio dos micleos e centros sao o tempo de dedica~iio 

dos pesquisadores, a forma de vinculaviio e o nivel de titulaviio. Os gnificos que a seguir sao 

mostrados referem-se, precisamente, a essas caracteristicas. 
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Grafico 1 - Numero total de pesquisadores por tempo de dedica9ao ao Nucleo. 
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Fonte: Sintese dos indicadores da produ9iio tecnica, cientifica e artistica dos Nucleos e Centros no bienio 93/94 

elaborado pela PRDU (doravante Sintese dos indicadores PRDU). 

Como se observa no gnifico acima, em todas as estruturas predominou o tempo parcial 

de dedica9ao. Isso esta em correspondencia com a ideia originaria que elas se integram com 

pessoas procedentes de diferentes unidades. 



Gnl.ficos 2a- Percentagem dos pesquisadores classificados por forma de vincula<;ao
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Fonte: Sintese dos indicadores PRDU. 

Gnifico 2b - Percentagem dos pesquisadores classificados por forma de vincula<;ao 
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Fonte: Sintese dos indicadores PRDU. 

111 Em seu relat6rio, o NEPO tambem considerou como pesquisadores aqueles, frequentemente jlinior, sem 

vinculo formal com o nucleo, ou seja, que participam de urn dos projetos e sao remunerado pelo servico que 

prestam. 



Da amilise dos gnificos e possivel deduzir que: 

lo. As formas de vincula9ao predominantes, em ordem decrescente, foram: bolsista, extemo e 

docent e. Em I 0 das estruturas a percentagem de bolssistas foi maior -CMU, NEC, NEP A, 

NEPAM, NEPO, NEPP, NIED, NIMEC, NIPE e PAGU-; em outras 10 a percentagem de 

pesquisadores extemos ocupou a segunda posi9ao -CEPAGRI, CESOP, CMU, LUME, NEC, 

NEP, NEPO, NIB, NUDECRI e PAGU- em 9 delas os pesquisadores docentes tambem 

estiveram, de acordo com a percentagem, em segundo Iugar -LUME, NEC, NEE, NEPA, 

NEPAM, NEPP, NIMEC, NIPE ePAGU. 

2o. Varias estruturas nao tiveram algumas das formas de vincula9ao -CESOP, LUME, NEC, 

NEP, NEPO, NEPP, NICS, NIPE, NPCT, NUDECRI e PAGU. 0 NEPO foi o unico nucleo a 

informar o termo Prestando Servi9o como forma de vincula9ao. 

3o. 0 NPCT foi 0 unico nucleo a informar OS lotados, juntamente com docentes, como formas 

de vincula9ao predominantes. 

As diversas situa96es apresentadas na composi9ao dos nucleos e centros estao em 

correspondencia com suas hist6rias particulares, as quais sao resultado do momenta e forma 

de cria9ao, da presen9a ou nao de lideres cientificos, do tipo de apoio recebido por parte da 

dire9ao universitaria e da maneira como foi enfocada a interdisciplinaridade. 
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Graficos 3a - Percentangem dos pesquisadores classificados por nivel de titulayao 
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Fonte: Sintese dos indicadores PRDU. 

Grafico 3b- Percentagem dos pesquisadores classificados por nivel de titulavao 
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Com rela<;:ao ao nfvel de titula<;:ao, os gnfficos mostram os seguintes aspectos. 

lo. Predomina a titula<;:ao "doutor" na composi<;:ao dos nucleos e centros. Em 7 estruturas a 

percentagem deles foi maior -CEPAGRI, NEP, NEPAM, NIB, NIMEC, NUCATE e 

NUDECRI- em 9 esteve em segundo Iugar -CESOP, NEC, NEE, NEPA, NICS, NIED, NIPE, 

NPCTePAGU. 

2o. Os graduandos prevaleceram no NEC, NEPA, NEPO, NICS, NIED e PAGU. 

3o. Dois nucleos apresentaram apenas dois nfveis de titula<;:ao: NIPE, mestres e doutores, e 

NUCATE, doutores e graduandos. Este ultimo micleo apresentou a maior percentagem de 

doutores, seguido do NUDECRI e CEP AGRI; ao contrario, os de men or titula<;:ao foram 

CMU, LUME e NIED. 

3.3.2 Orgaos de dire9ao dos micleos e centros 

0 Regimento Interno112 do nucleo ou centro e o documento oficial no qual se definem 

seus 6rgaos de dire<;:ao. Uma analise de cada urn desses documentos permite apresentar o 

seguinte quadro. 

Quadro 9 - 6rgaos de dire<;:ao 

Nucleos e 6rgaos de dire<;ao 

Centres Coorden. • Con. Cient. Con. Orient. Con. Consu. Con. Delib. Coor. Pesq. 

NEPP X X - - X -

NEPO X X - - - -

NICS 

NIMEC X X - - - -

NEPA X X - X - -

NPCT X X - - - -

NIED X X -- X - -

NIB X X - -

112 No Anexo H 6 apresentado uma c6pia de urn dos Regimentos. 

• Os names dos 6rgaos sao: Coordenadoria, Conselho Cientffico, Conselho Orientador, Conselho Consultive, 

Conselho Delib.erativo e Coordenadoria de Pesquisa. No caso do CESOP no Iugar do Conselho Cientffico existe 

urn Comite Tecnico-Cientffico. No LUME o Conselho Cientffico e tambem Artfstico. 0 NUDECRI chamou a 

seu Conselho Cientffico de Tecnico-Cientffico. No momenta de recolher a informa~ao os Regimentos do NICS e 

NEPAM nao tinham side aprovados. 
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CEPAGRI X X - - - -
NEP X X - X - -

NEE X X - - - -

CMU X X - - - X 

NUDECRI X X X - - -
NEC X X - - - -
NEPAM X 

NUCATE X X - - - -
CESOP X - X - - -
NIPE X X - - - -

PAGU X X - - - -

LUME X X - - - -

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Como se deduz do quadro acima, a maioria das estruturas conta com Coordenadoria e 

Conselho Cientifico; Conselho Orientador s6 existe no CESOP e no l'<'UDECRI; Conselho 

Consultivo no NEPA, NEPO e NIED; Conselho Deliberative no NEPP e Coordenadoria de 

Pesquisa no CMU. 

Essas diferen<;as quanto aos 6rgiios de dire<;iio se relacionam com as especifidades dos 

nucleos e centros. Assim, por exemplo, na entrevista com a Coordenadora do CESOP, a 

existencia do Conselho Orientador foi justificada "pela importancia que tern para a atividade de 

pesquisa do nucleo que as institui<;5es fornecedoras de informa<;iio participem de seu processo 

de tomada de decis6es". 

Os aspectos mais significativos da competencia de cada urn destes centros de decisiio sao os 

seguintes 

Coordenador 

- convocar e presidir o Conselho Cientifico; 

- submeter ao Conselho Cientifico os pianos de atua<;ao e as propostas or<;amentitrias, de 

presta<;oes de contas, de estabelecimento de convenios, de contratos de servi<;o e de 

contrata<;iio e dispensa de pessoal tecnico e administrative. 

Consetho Cientifico 

- exercer a dire<;ao do Nucleo e tra<;ar suas diretrizes de atua<;ao; 
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- aprovar os pianos de atua9ao do Nucleo, o relat6rio anual das atividades, o on;:amento, as 

presta96es de conta, as propostas de estabelecimento de convenios e contratos e as propostas 

de contrata9ao e dispensa de pessoal tecnico e administrativo. 

Conselho Orientador 

- deliberar sobre as diretrizes gerais e as principais linhas e formas de atua9ao; 

- aprovar os pianos anuais de atua,.ao propostos pelo Conselho Cientffico e o relat6rio anual 

de atividades. 

Conselho Consultivo 

- opinar sobre as diretrizes e principais linhas e formas de atuac;:ao; 

- apreciar os pianos anuais de atua9ao e linhas de pesquisa, estudos e eventos. 

Conselho Deliberativo 

- deliberar sobre as diretrizes e principais linhas e formas de atua9ao; 

- aprovar os pianos anuais de atuac;:ao e linhas de pesquisa, estudos e eventos. 

Coordenadoria de Pesguisa 

- aprovar e coordenar projetos de pesquisas, individuais ou coletivos, em consonancia com as 

orienta,.oes do Conselho Cientffico, submetendo-os ao referido Conselho para sua aprova,.ao; 

- tra9ar uma polftica de pesquisa submetendo-a ao Conselho Cientffico. 

No que diz respeito a seu funcionamento, varios coordenadores salientaram a 

necessidade de revitalizar os Conselhos Cientfficos e imprimir-lhes urn maior dinamismo. 

Considera-se que em alguns momentos o trabalho dos Conselhos caracterizou-se pelo 

formalismo. Durante o bienio 93/94 alguns tiverarn poucas reunioes enquanto outros muitas. 

0 griifico seguinte mostra esse ultimo aspecto. 
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Grafico 4. - Numero de reunioes do Conselho Cientifico no bienio 93/94 
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Fonte: Sintese dos indicadores PRDU. 

Considerando 20 meses de trabalho no bienio 93/94 e uma reuniao mensa!, a freqiiencia 

de reunioes pode ser classificada, de maneira aproximada, em varios grupos: 

a) mensa!- NEE, NEPO, NIED; 

b) bimensal - NIMEC, NEP; 

c) quadrimensal- CESOP, CMU, NEPP, 1'<1PE; 

d) semestral- NEPAM, NPCT, NEPA; 

e) anual- CEPAGRI, LUME, NEC, NICS, NUDECRI, PAGU. 

Ainda que a quantidade de reunioes nao determine, necessariamente, a eficiencia de urn 

6rgao de dires;ao, e 16gico pensar que uma freqiiencia demasiadamente baixa pode afetar a 

realizac;ao das tarefas e a soluc;ao dos problemas. Nesse grupo de 'baixa freqiiencia', como se 

observa no grafico, encontram-se varias estruturas. 

No caso dos demais 6rgaos, a freqiiencia de reunioes no bienio e a seguinte. 
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Gnl.fico 5 - Reunioes dos Conselhos Deliberativo, Consultivo ou Orientador 

NEC NEPA NEPO 

Fonte: Sintese dos indicadores PRDU. 

A freqi.iencia de reunioes desses 6rgaos foi a) bimensal- NEPA; b) quadrimensal

CESOP; c) anual- NEPP, NEPA, NEC113 

3.3.3 0 processo decisorio nos niicleos e centros 

0 processo decisorio tern chamado a atenviio dos analistas de politica nas ultimas 

decadas. Dentre eles, OS autores ingleses Christopher Ham e Michael Hill pesquisaram varios 

de seus aspectos teoricos. De particular importancia, para o estudo do processo de tomada de 

decisoes nos nucleos e centros, resultam as consideravoes que escreveram sobre 

"Racionalidade e Tomada de Decisoes" no livro intitulado 0 Processo de Elaborat;iio de 

Politicas no Estado Capitalista Moderno. 

Para Ham e Hill, os principais modelos de tomada de decisoes sao o racional e o 

incremental. A diferenva entre esses esta em que o primeiro adrnite a existencia de objetivos 

previos para a tomada de decisoes e o segundo nao. Assirn, enquanto o rnodelo racional 

113 Ao que parece, a CAI considerou equivalente a urn dos outros 6rgiios de dire.;ilo, a Comissao Organizadora 

que o NEC tern em sen Regimento Intemo. 



envolve a sele~ao de alternativas que conduzem a realizaviio das metas ou objetivos dentro das 

organizav5es, no modelo incremental " ... ao inves de especificar objetivos e entao avaliar que 

politicas cumpriram estes objetivos, o tomador de decisoes chega as decisoes comparando 

politicas especificas segundo o grau em que estas levam ao cumprimento dos objetivos" (HAM 

e HILL, !993 96) 

Que tipo de modelo de tomada de decisoes esteve presente nos nucleos e centros 

durante o bienio 93/94 ? Para responder a essa pergunta e necessaria analisar, em primeiro 

Iugar, o conteudo do capitulo I dos diferentes Regimentos Internos que declaram os objetivos 

de cada estrutura. Uma sintese deles, no que diz respeito, diretamente, a produviio de novas 

conhecimentos e tecnologias, pode ser a seguinte: 

NEPP 

Produzir, divulgar e aplicar conhecimentos no campo interdisciplinar das politicas publicas; 

NEPO 

Promover e integrar estudos e pesquisas interdisciplinares em todos os campos relacionados 

com a Demografia; 

NICS (proposta) 

Pesquisar os meios de criaviio, produvao e difusao da comunicaviio sonora; 

NIMEC 

Promover estudos, projetos e pesquisas interdisciplinares em todos os campos relacionados 

com a melhoria do ensino de ciencias; 

NEPA 

Implementar e desenvolver pesquisas multidisciplinares nas areas de Alimentaviio e Nutriviio, 

cujos resultados possam servir de forma direta ou indireta como subsidios a atenviio de 6rgaos 

publicos, sejam eles federais, estaduais e municipais; 

NPCT 

Desenvolver sob uma perspectiva multidisciplinar, e em articulavao com pesquisadores de 

outras Unidades, internas e externas a UNICA.c\IIP, atividades que permitam o 

acompanhamento e a avaliaviio da politica cientifica e tecnol6gica a nivel nacional e 

internacional, examinando as transformav5es que essa politica possa trazer ao sistema de 

gerayiio de pesquisas e aos distintos segmentos economicos e sociais com que esse sistema 

interage; 

93 



NIED 

Desenvolver estudos e pesqmsas sabre as varias formas de aplica9ao da informatica na 

educa<yao, acerca do impacto da informatica na sociedade e no individuo; 

NIB 

Promover o avan<yo do conhecimento interdisciplinar em todos os campos relacionados com a 

informatica aplicada il Biologia e as Ciencias da Saude; 

CEPAGRl 

Promover a coordena<;:ao das atividades interdepartamentais das Unidades da UNICAMP com 

interesses voltados para a area de Agricultura, objetivando propiciar solu<;:iies e tecnologias 

compativeis para transferencia aos sectores publicos e privados; 

NEP 

Desenvolver estudos e pesquisas em areas de Psicologia e afins priorizando a 

interdisciplinaridade; 

NEE 

Realizar estudos de natureza interdisciplinar sabre F or<;:as Armadas e Estado e Estrategia; 

CMU 

Promover e integrar estudos e pesquisas interdisciplinares voltadas il recupera<;:ao da memoria 

hist6rica; 

NUDECRl 

Desenvolver projetos de natureza multidisciplinar nas areas de Artes e Humanidades, com 

realce para os problemas urbanos e suas inter-rela<;:iies; 

NEC 

Dos oito objetivos que recolhe seu Regimento Interno nenhum se refere, diretamente, a 

produ<;:ao de novas conhecimentos sabre temas constitucionais mediante pesquisas 

interdisciplinares; 

NEPAM (proposta) 

Realizar pesquisa interdisciplinar em questoes ambientais e intervir nelas, integrando a 

UNICAMP a outras institui<;:iies nacionais e internacionais afins; 

NUCATE 

Coordenar, realizar e/ou participar de atividades interdisciplinares de ensmo, pesquisa, 

desenvolvimento e servi9os nas areas de ciencia, aplica<;:oes e tecnologias aero-espaciais e 

correlatas; 
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CESOP 

Promover o melhor aproveitamento passive! dos dados disponiveis no banco de dados surveys, 

criado pelo centro, realizados no Brasil ou no exterior, par meio de novas ana!ises e pesquisas 

te6ricas e metodol6gicas; 

Realizar estudos, trabalhos, pesquisas e prestar servtvos de consultoria e assessoria na area 

interdisciplinar de planejamento energetico; 

PAGU 

Produzir, divulgar e aplicar conhecimentos no campo interdisciplinar dos estudos de genera, ai 

compreendidos estudos das relav6es familiares sabre a situavao da mulher; 

LUME 

Produzir, divulgar e aplicar conhecimentos interdisciplinares e transculturais no campo das 

Artes Perfomaticas e Cenicas. 

A diferens:a da matona dos departamentos da Universidade -onde "nao existe urn 

projeto comum", "a pesquisa e considerada urn problema individual", "as demandas sociais nao 

sao atendidas", "o importante e a docencia", "nao se exerce o debate eo que se faz se conhece 

atraves dos relat6rios" 114
- cada nucleo e centro tern definido seus objetivos e "a seles:ao de 

alternativas" se orienta it realizavao deles. Nesse sentido, as decisoes sao tomadas de maneira 

racional o que, considerando as opinioes de Dagnino, esta em contradivao com o que acontece 

em nivel de Universidade. 

Na UNICAMP, o processo decis6rio e conservador, ritualistico, burocratico e 

incrementaL Conservador porque apenas procura manter o equilibria de poder das varias 

disciplinas (au unidades). Ritualistico e burocratico porque senega a refletir sabre os desafios 

114 Esses criterios sobre os atuais departaroentos da UNTCAMP foram expressados ao antor em virias 

entrevistas. Em nivel de Pais, a situa<;:lo parece ser a seguinte: "Os departamnetos sao a versao corporativa das 

antigas catedras, verdadeiros feudos grupais em processo de decadencia pedag6gica acelerada, partidarizada 
quase sempre e preocupada em manter a hegemonia para a propaganda eo elitismo" (RELATORIO FINAL da 
Comissao Parlamentar Mista de Enquerito que analizou "A Crise na Universidade Brasileira", em 1993, p. ll). 

A universidade esta "prisioneira" de seus departamentos o que dificulta a cria\lao de nt\cleos tematicos que 

possibilitaria tomar a universidade contemponinea ao tempo da sociedade a que deve servir (Idem, p. 16). No 
caso da UNICAMP, e talvez de outras universidades, deve ser dito que existem departamentos que nao se 

en{jtlllclram nessa caracteriza\lilO negativa. 0 Departamento de Engenheria Biomedica e mn deles. Alem de 
considerar~se multidisciplina L esse Departamento possui urn Regimento Interno, o Unico na Universidade. 

segundo seu chefe. 
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que batem a porta e que eXJgem significativas mudanc;:as. Incremental porque desqualifica 

qualquer iniciativa de conferir alguma racionalidade a politica universitaria (DAGNINO, 1966, 

mimeo) 

0 reconhecimento do modelo racional como caracteristico do processo decis6rio dos 

nucleos e centros, nao significa ausencia de incrementalismo na tomada de decis6es. Na 

complexa pnitica da pesquisa universitaria, as coisas nao sao absolutamente racionais ou 

absolutamente incrementais. A trajet6ria de urn projeto de pesquisa, desde sua origem ate a 

entrega dos resultados finais, mostraria, com certeza, diversas decis6es de canicter 

incremental. 

Mas nao s6 no que diz respeito a pesqmsa universitaria, em geral, na pratica do 

processo decis6rio os modelos nao se apresentam puros. Reavaliando suas posic;:6es iniciais, 

urn dos principais expoentes do incrementalismo propos "a suplementac;:ao da analise 

incremental por urn pensamento de Iongo alcance sobre futuros possiveis, pr6ximos e distantes 

no tempo, muitas vezes altamente especulativo e eventualmente ut6pico" (LINDBLOM apud 

HAM e HILL, 1993 I 06) 

Com relac;:ao a diniimica do processo decis6rio dos nucleos e centros, os coordenadores 

entrevistados concordaram em seu estreito relacionamento com as fontes de financiamento. 

Em geral, reconheceram dois tipos de diniimica: projeto com convenio e projeto sem convenio. 

Diniimica do processo decis6rio de projetos que respondem a convenios 

Os passos que essa diniimica contem podem ser descritos com auxilio da Portaria GR -

!35, de 29-9-94 que "Regulamenta a tramitac;:ao de processos de contratos e convenios a 

serem celebrados pela Universidade, de interesse das Unidades de Ensino e Pesquisa, Centros e 

Nucleos" 115 

115 A nivel federal. existe a Instru\Oi!O Normativa No.02, de 19 de abri1 de 1993 que ·'Discip1ina a celebral'ilo de 

converuos' ae 'natureza financeira, que tenham por objeto a execm;ao de projetos ou a realizac;ao de eventos e d.i 

outras providSncias''. Segundo urn dos entrevistados, o processo de tornada de decis5es em pesquisa na 

U niversidade e afetado pela existencia de diversas dispoSi\'OeS JUridicas de diferentes niveis. 
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I- No ambito da Unidade 116 envolvida 

a) A area interessada devera encarninhar ao Chefe do Departamento a proposta do contrato ou 

convenio que incluira 

I) descri~ao do projeto; 

2) minuta do acordo, que podera ser elaborada em conjunto com a comissao local da Unidade 

ou com a assessoria da Funcamp, de forma que o termo a ser apresentado preencha os 

requisitos formais e legais vigentes na Universidade; 

3) indica~iio da Funcamp como interviniente, se for caso de haver interviniencia; 

4) indica~iio dos executores; 

5) origem e plano de aplica~iio dos recursos (porcentagem em complementa~iio salarial, em 

contrata~iio de recursos humanos externos a Unicamp, em ressarcimento a Unidade e em 

outros custeios), 

b) Recebida a proposta pelo Chefe de Departamento, esta devera ser aprovada pelo Conselho 

de Departamento, e, posteriormente, remetida ao Diretor da Unidade. 

c) A proposta devera em seguida ser, obrigatoriamente, submetida ao 6rgiio assessor da 

Congrega9iio ou Colegiado da Unidade para parecer que, necessariamente, devera conter os 

seguintes elementos: 

I - avalia~iio quanto ao merito; 

2 - avalia~iio quanto ao interesse institucional; e, 

3 - classificayiio em alguma das categorias constantes da Instru~iio Normativa de 1991, para a 

deterrninaviio das taxas de ressarcimento a Unicamp incidentes (F AEP, PIDS, AIU, F AE)m . 

d) A seguir, a materia sera objeto de aprova~iio pelo Orgiio Colegiado da Unidade. 

II - Devidamente providenciada pelo Diretor da U nidade a abertura do processo, este sera 

encarninhado, em sequencia, as seguintes instiincias para analise e/ou parecer, de acordo com 

as suas competencias especificas: 

a) Funcamp, se houver interveniencia; 

116 
No artigo 3o. dessa portaria destaca-se que os Nucleos, Centros e Colegios Tecnicos adaptar-se-ao as nonnas 

estipuladas na portaria, de confortnidade com as competencias de seus 6rgaos internos fixadas nos tennos de 

seus Regimentos Internos. 

'"A,]nstru<;ilo Nonnativa foi divnlgada mediante Of. Circ. GR No. 502/91, de 15 de maio. Os conceitos 

contidos nela sao AIU -APOJO INSTITUCIONAL As UNIDADES; F AEP -FUNDO DE APOIO AO ENSINO 

E A PESQUISA; PIDS -PROGRAMA DE INTEGRACAO. DESENVOL VIMENTO E SOCIALIZACAO; F AE 

-FUNDO DE APOIO A EXTENSAO. 
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b) Procuradoria Geral; 

c) Pro-Rei to ria de Extensao e Assuntos Comunititrios; 

d) CPPI, se assim for recomendado pela Procuradoria Geral; 

e) Conselho de Extensao - Conex
1
" 

III - Logrando parecer favoritvel a aprovavao dos orgaos arrolados no inciso anterior, o 

contrato ou convenio sera submetido ao Gabinete do Reitor para encaminhamento as Camaras 

competentes do Conselho Universititrio. 

IV - Finalmente, seguini o processo a DGA (Diretoria Geral de Admistravao) ou a Funcamp, 

quando for o caso, para as seguintes providencias: 

a) abertura de conta bancitria; e, 

b) cadastramento dos dados do processo. 

Dinamica do processo decisorio de projetos que nao implicam convenios 

Segundo urn dos entrevistados, entre as situa96es que na prittica se apresentam, neste 

caso, se encontram as seguintes: 

I) Projetos financiados por agentes extemos 119 -agencias de fomento' a pesquisa, empresas, 

Prefeituras, etc. 

2) Processo informal de confian9a mutua. Significa que uma instituivao, jit financiada, paga ao 

nucleo ou centro o trabalho que realizou, com equipe ou servi9o, tendo em conta as boas 

relaviies existentes. 

3) Quando se solicitam recursos financeiros do arrecadado pela direvao universititria mediante 

a Instruvao Normativa que regulamenta as taxas de ressarcimento a UNICAMP. 

4) Quando se conta recursos financeiros obtidos das pesquisas jit realizadas ou serv190s 

prestados. 

Como e possivel deduzir do exposto sobre as dinitmicas do processo decisorio, no 

primeiro tipo, as barreiras burocritticas120 podem ser maiores. lsso foi expressado por vitrios 

118 0 CONEX foi criado mediante Portaria GR - 88/94. Nesse mesmo ano, sofreu algumas altera106es atraves da 

Portaria GR - 112 

"
9 Acerca das Fontes de Financiamento a Ciencm e Tecnologia, existe urn te,1o, elaborado pelo CNPq 

(Brasilia. julho de 1995. Sa edi10ao), o qual fomece informa106es sobre Fontes de diversos ambitos: NacionaL 

Estadual, Regional e lntemacionaL 
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entrevistados. Alguns chamaram a atens;ao sabre a solicitas;ao que ja tiveram que fazer de "Ad

Referendum" 
121 

devido a demora do processo de tomada de decisoes das instiincias superiores. 

No segundo tipo, as dificuldades que se enfrentam no processo decis6rio dependen da situas;ao 

concreta. 

Para alguns dos entrevistados, o papel das agencias de fomento a pesqmsa, em 

particular, e contradit6rio. De uma parte, podem contribuir it realizas;ao de projetos que os 

nucleos nao teriam possibilidades econ6micas de desenvolver e, de outra, podem influir na 

orientas;ao das pesquisas. Este ultimo foi, precisamente, uma das preocupas;oes expressadas na 

Reuniao de Trabalho sobre "Politica de Pesquisa para a Universidade" realizada na 

UNICAMP, em dezembro de 1995. 

"Se aceitarmos que os mecanismos de financiamento extemo da pesquisa universitaria 

sao direcionadores, entao o compromisso da Universidade com a pesquisa dita 
'desinteressada' e ret6rico, ambiguo, e insincero. A propria questao de ter ou nao ter 

uma politica institucional de pesquisa perde sentido, na medida em que se verifica que 
esta politica ja existe, ja esta em funcionamento: ela consiste por urn !ado na 

manutens;ao de uma infra-estrutura minima (mas insuficiente) de pesquisa e no 

pagamento de uma remuneras;ao tambem insuficiente; e por outro !ado no estimulo aos 
pesquisadores para que negociem os recursos faltantes ( ... ) diretamente com os 
financiadores extern as" 122 

Considerando o processo decis6rio dos nucleos e centros do ponto de vista dos 

resultados finais, ou seja, quanta a produs;ao cientifica (projetos e publicas;oes ), os graficos a 

seguir mostram parte do trabalho realizado. 

120 
A tomada de decis&:s pode ser afetada nao so pelos mecanismos formais estabelecidos mas tambem por 

crit6rios subjetivos sabre o que se considera mais importante. Nesse sentido, numa entrevista foi expressada a 

opiniao que na U}.'ICAMP ja foram tomadas decisoes que petjudicaram as ciencias socias. E o caso de uma 

tecnica que enfrentou muitas dificuldades antes de viajar ao exterior para realizar cursos de especializac;ao em 

sua area. Em entrevista concedida ao jornal da cidade de Campinas. Correio Popular, em 15 de maio de 1996. 

ela CXPTesou que "para realizar os cursos na Suic;a teve que arrega<;ar as mangas". 0 problema e que "falta 

apoio da prOpria universidade: nao temos tido recursos para a compra de materias permanentes e de consume" 

e como existe '·carencia de dotayao on;amentaria e a nossa area, por estar ligada a cultura, nao e priorit3.ria". 

121 ''Ad-Referendum e urn mecanisme mediante o qual o Reitor pode autorizar o inicio de urn projeto contando 

apenas com o ditame da Procuradoria Geral. Os procedimentos a serem adotados para sua solicita;:ao foram 

informados peia Secretaria Executiva do CONEX em OF/ClRC/COl-<10X/0!/96. 

122 
WALDMAN, Helio, Caderno ADUNICAl'v!P No.8, abril!l995, p. 22-23. Todas as participa;:oes na Reuniao 

de Trabalho foram publicadas nesse Caderno. 
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Grafico 6a - Situa<;ao dos projetos ao final do bienio 93/94 
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Fonte: Sintese dos indicadores PRDU. 

Grafico 6b - Situa<;ao dos projetos ao final do bienio 93/94 

45.---------------------------------------------------, 

40~------------------------------------------------~ 

35~--------------------------------------------------~ 

30~--------------------------------------------~ 

25 1-------

20 t-----

15 

10 

5 

0 

NEPP NICS NIMEC NPCT NUDECRI 

NIB NIED NIPE NUCATE PAGU 

Fonte: Sintese dos indicadores PRDU. 



Gnifico 7 - Numero total de publicagoes no bienio 93/94
123 
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Fonte: Sintese dos indicadores PRDU. 

Gnifico 8- Tipos
124 

de produtos e processos desenvolvidos no bienio 93/94 
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123 
Dentre as publica9oes cientificas editadas pelos nucleos e centros se encontram: Serle Dados Demograficos 

(NEPO); Cadernos de Debate NEPA (NEPA); Textos NEPAM (NEPAM); Revista RUA (NUDECRI); Revista 

PREMISSAS (NEE); Cadernos PAGU (PAGU); Boletin CMU (CMU); OPINIAO PUBLICA (CESOP). 

124 
Como exemplo de outro tipo de produto pode mencionar-se, no caso do NIB, o desenvolvimento e 

implementa9ao de urn servi90 de informa9ao de apoio a pesquisa e o ensino e pesquisa em informatica 
Biomedica. 



3.3.4 Grau de interdisciplinaridade dos mldeos e centros 

Ern que medida se justifica, para cada uma das estruturas de pesquisa controladas 

adrninistrativamente pela PRDU, a denorninac;ao de interdisciplinar? Essa foi urna das 

perguntas que esteve no centro do processo avaliat6rio 93/94. Para responde-la, e pela 

primeira vez, a CAI, alem de incluir nos indicadores de avaliac;ao uma referencia as areas de 

conhecimento envolvidas, solicitou pareceres externos 

elaborou 0 grafico que a seguir e apresentado. 

HOC. Sobre as areas, a CAI 

Grafico 9 - Projetos de pesquisa por numero de areas de conhecimento envolvidas 
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Fonte: Sintese dos indicadores PRDU. 

No que se refere as avaliac;oes do grau de interdisciplinaridade dos nucleos e centros, 

contidas nos pareceres AD HOC, esses forarn muito gerais. Para rnostra-lo, a seguir e 

apresentada uma sintese dessas avaliac;oes: 



NEPO 

" ... o caniter interdisciplinar da area dos estudos populacionais evidencia-se, o que e acentuado 

pelo trafego natural de alguns pesquisadores entre uma linha e outra, e tambem pela rica 

diversidade de especialistas trazidos para os seminilrios do NEPO"; 

NICS 

"Os projetos, de urn modo geral, apresentam urn alto grau de interdisciplinaridade sem 

descuidar de suas especifica96es bern delimitadas"; 

NIMEC 

Sobre este nucleo foram oferecidos criterios contradit6rios pelos avaliadores: 

Segundo urn a "produ9ao cientifica do NIMEC no tempo considerado, e pobre, de limitada 

repercussao e irrelevante. As publica96es restringem-se a peri6dicos e livros de circula9ao 

restrita". Para outro " .. deve ser destacado o alto grau de interdisciplinaridade"; 

NEPA 

"Excelente distribuiyao de areas multidisciplinares"; 

NPCT 

"A interdisciplinaridade ( .. ) existe em projetos como os realizados pelo Nucleo, em que varias 

areas do conhecimento estao abrangidas. 0 importante e avaliar o resultado final do trabalho e 

como a concorrencia de areas distintas do conhecimento contribui para enriquece-lo"; 

NIED 

"0 Nucleo revela verdadeira interdisciplinaridade seja do ponto de vista da tecnologia (tanto 

em hardware quanto em software) desenvolvendo sistemas em diferentes dimensoes, seja em 

educa9ao criando novos modelos de aplicayao de tais sistemas"; 

NIB 

"No caso da interdisciplinaridade da produ.;:ao efetiva do nucleo, o NIB conta com uma 

excelente interayao com outras areas, entre elas: Ensino Medico, Psiquiatria, Terapia Intensiva, 

Cirugia Plastica, Cardiologia, Administrayao Hospitalar . " 

CEPAGRI 

"Alem do alto grau de conhecimento tecnico necessaria para o desenvolvimento e a 

interdisciplinaridade indicam o alto grau de amadurecimento do Centro e de seus 

pesquisadores"; 

NEP 

A avalia9ao tambem foi contradit6ria como no caso do NIMEC: 
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" .. embora o nucleo abrigue profissionais com diferentes formayoes poucos projetos estao se 

beneficiando diretamente deste caniter interdisciplinar no presente momenta"; 

Os "projetos se mantem coerentes com as linbas de pesquisa propostas pelo Nucleo e 

abrangem uma gama diversificada de questoes .. "· 

Esses projetos, por "vezes interdisciplinares, alem disso, indicarn insen;ao na comunidade e na 

instituiyao diretarnente referida ao Nucleo, como seja por exemplo o hospital da Unicamp"; 

NEE 

"Analise da produyao do NEE, como urn todo, indica que a mesma abrange as seguintes areas: 

IDSTORIA, CIENCIA POLITICA, GEOGRAFIA, SOCIOLOGIA, FILOSOFIA, 

ECONOMIA, DEMOGRAFIA"; 

CMU 

"0 rol dos projetos concluidos ou em andarnento, chama a atenyao para o caniter 

interdisciplinar dos trabalhos (urn dos objetivos do Centro), e tarefa de dificil realizayao"; 

NUDECRI 

"A leitura global dos indicadores 14 [situayao atual dos projetos de pesquisa financiados e sem 

financiamento] a 30 [serviyos de utilidade publica] e os dados complementares colhidos 

durante a visita ao Nucleo sugerem que a informayao condensada nos indicadores 16 

[interdisciplinaridade dos projetos desenvolvidos] a 17 [grau de interdisciplinaridade] (inclusive 

nos comentarios apensos) nao reflete adequadamente o grau de interdisciplinaridade 

alcanyado"; 

NEC 

"Bern satisfat6rio e o grau de interdisciplinaridade dos projetos do NEC: os oito projetos 

envolvem cinco areas de conhecimento . " 

NEPAM 

"Ate agora o grau de interdisciplinaridade efetivamente atingido nas publicay5es e lirnitado"; 

NUCATE 

0 parecer nao faz referencia a interdisciplinaridade; 

NIPE 

"A atividade desenvolvida nos projetos e interdisciplinar, conforme aponta o indicador 16"; 
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PAGU 

"Todos os projetos conduzidos ou em andamento sao interdisciplinares, contemplando de duas 

a quatro areas do conhecimento. A leitura do material anexado ao relat6rio revela urn alto grau 

de interdisciplinaridade na abordagem da questao do genero"; 

LUME 

"Conforme classificavao do CNPq, a interdisciplinaridade dos projetos desenvolvidos pelo 

Nucleo, se apresenta abrangente enquanto Arte, Educavao e Cultura". 

Nao sendo posslvel realizar uma avaliavao argumentada do grau efetivo de 

interdisciplinaridade dos nucleos e centros a partir dos pareceres externos, utilizando o 

referencial te6rico existente sobre interdisciplinaridade, a seguir serao expostas algumas ideias 

sobre esse referencial, de particular importancia para a pnitica de avalia<;:ao da atividade 

interdisciplinar, relacionadas, em primeiro Iugar, com os conceitos afins ao conceito de 

interdisciplinaridade e, em segundo Iugar, com as formas em que a interdisciplinaridade pode 

manifestar -se. Antes, vale dizer que os pareceres mostraram, em geral, urn pobre conhecimento 

dos aspectos conceituais da interdisciplinaridade. Isso manifesta-se, de uma parte, no fato de se 

fazer referencia em alguns deles a multidisciplinaridade, no Iugar da interdisciplinaridade e, de 

outra, ao considerar-se que a simples presen<;:a de vitrias areas de conhecimento e expressao de 

interdisciplinaridade. 

De acordo com a literatura consultada, existe coincidencia sobre os principais conceitos 

afins, pr6ximos, ao conceito de interdisciplinaridade
125 

Eles sao: multidisciplinaridade, 

pluridisciplinaridade e transdisciplinaridade. Ao mesmo tempo, assume-se que todos 

constituem derivav6es do conceito disciplinaridade. 

125 
Segundo Suero, para evitar confusoes, e uecessario tambem distinguir entre OS termos interdisciphnar, 

interdisciphnitrio e interdisciphnaridade. 0 primeiro designa toda forma de ac;i!o interdisciphnar (trabalho, 
estudo, etc) e implica mn dado objeto que e estudado com mna metodologia interdisciphnar; o segundo rerefe

se aoestudo de algum aspecto te6rico ou pnitico da interdisciphnaridade: o terceiro eo conjunto das inter-a<;oes 
existentes e possiveis entre as disciplinas (SUERO, 1986:12-19). 
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Ao que parece, e a partir do relatorio
126 

CERl/HE/CP/69.01, referido its estruturas 

institucionais das universidades e seus programas de estudo, que se reconhece a falta de 

precisao terminologica na problematica da integra<;:ao do conhecimento. Uma das primeiras 

tentativas, motivadas por esse relatorio, de esclarecimento conceitual foi realizada por Guy 

Michaud (CERl/HE/CP/69. 04). Posteriormente, nesse mesmo sentido, realizaram-se outros 

esfor<;:os. 0 resultado, resumido por Fazenda, eo seguinte (FAZENDA, 1993:27): 

Disciplina 

Conjunto especifico de conhecimentos com suas proprias caracteristicas sabre o plano do 

ensino, da forma<;:ao dos mecanismos, dos metodos, das materias; 

Multidisciplina 

Justaposi<;:ao de disciplinas diversas, desprovidas de rela<;:ao aparente entre elas. Ex.: musica + 

matematica + historia; 

Pluridisciplina 

Justaposi<;:ao de disciplinas mrus ou menos vizinhas nos dominios do conhecimento. Ex: 

matemittica + fisica; 

Interdisciplina 

Inter<;:ao existente entre duas ou mais disciplinas que pode ir da simples comunica<;:ao de ideias 

a integra<;:ao mutua dos conceitos diretores da epistemologia, da terminologia, da metodologia, 

dos procedimentos, dos dados e da organiza<;:ao referentes ao ensino e a pesquisa; 

Transdisciplina 

Resultado de uma axiomatica comum a urn conjunto de disciplinas. 

Analisadas enquanto sistema, segundo J apiassu, a multidisciplinaridade e urn sistema de 

urn so nivel, de multiplos objetivos e sem nenhuma coopera<;:ao. A pluridisciplinaridade 

tambem tern urn so nivel e a coopera<;:ao que nela se da nao e coordenada. Na 

interdisciplinaridade existem dois niveis, objetivos multiplos e uma coordena<;:ao procedendo 

do nivel superior No caso da transdisciplinaridade, o sistema tern niveis e objetivos multiplos e 

a coordena<;:ao procura uma finalidade comum dos sistemas (JAPIASSU, 1976:73-74) 

126 
CERI e o Centre pour la Recherche et !'Innovation dans I'Enseignement Dentre as atividades que realiza 

esta o desenvolvimento da coopera<;ao entre os paises membros da OCDE (Organiza<;ao de Coopera<;ao e 

Desenvolvimento EconOmico) no campo da pesquisa e da inovayao no ensino. 
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Para Gusdorf, o conceito transdisciplinaridade, comparado com os anteriores, e uma 

no<;:ao mais nova, " mais fascinante ao menos na ordem lingtiistico (. .. ) enuncia a ideia de uma 

trascendencia, de uma instancia cientifica capaz de impor sua autoridade its disciplinas 

particulares; designa quis:a uma casa de convergencia, uma perspectiva de objetivos que 

reunini no horizonte do saber, segundo uma dimensao horizontal ou vertical, as intens;oes e 

preocupas;oes das diversas epistemologias" (GUSDORF, 1982:41), (tradus:ao do autor). 

No que se refere its formas em que a interdisciplinaridade pode se manifestar nao existe 

o mesmo nivel de coincidencia entre diferentes autores. Saneugenio, por exemplo, faz 

referencia a nove formas: composta, suplementaria, isom6rfica, instrumental, de engrenagem, 

conceitual, operativa, restritiva e transdisciplinaridade; esta ultima como a forma superior 

(SANEUGENIO, 1991107-122) 

Smimov faz distins:ao entre formas ontol6gicas e formas epistemol6gicas. Pertencem its 

primeiras, a interdisciplinaridade cientifico-concreta, a limitrofe, a sistemica ou 

transdisciplinaridade, e a sistemica integrada. Nas formas epistemol6gicas ele inclui: 

a) preponderancia de uma disciplina numa zona; por exemplo, infiltras:ao da microfisica no 

campo todo da fisica; 

b) interas:ao das epistemo-estruturas numa zona; 

c) preponderiincia de uma disciplina fundamental na interdisciplinaridade limitrofe; por 

exemplo, penetras:ao das partes, <blandas> da biofisica no campo da fisica; 

d) interas;ao <limitrofe> das epistemo-estruturas; por exemplo, fazer penetrar as partes 

<blandas> da biofisica nao s6 no campo da fisica mas tambem da biologia; 

e) transdisciplinaridade epistemol6gica integrada; por exemplo, forma<yao dos conceitos, das 

leis, dos principios, das estruturas te6ricas e dos metodos da cibemetica; 

f) interdisciplinaridade sistemica integrada; 

g) processos transdisciplinarios epistemol6gicos comuns a todas as ciencias; trata-se de 

processos concretos de desenvolvimento das estruturas <blandas> de todas as ciencias ou das 

mais importantes entre elas (SMIRNOV, 1982:59-64). 

Analizando as modalidades da interdisciplinaridade contidas no relatorio fundado a 

partir dos resultados de urn Seminario sobre a interdisciplinaridade nas Universidades, 

organizado pelo CERI em setembro de 1970, -heterogenea, pseudo-interdisciplinaridade, 
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auxiliar, composta e unificadora-, Japiassu conclui que esses cinco tipos podem ser reduzidos a 

apenas dois: linear ou cruzada e estrutural. Para a pnitica de avaliacao institucional da 

atividade interdisciplinar, essa classificacao de Japiassu pode ser, por sua simplicidade, mais 

vantajosa. 

Na interdisciplinaridade linear ou cruzada, que Japiassu reconhece como uma forma 

mais elaborada de pluridisciplinaridade, "as disciplinas que fornecem informacoes a uma outra, 

fazem-no a titulo de disciplinas 'auxiliares ', permanecendo, relativamente a ela, numa situacao 

de dependencia ou de subordinacao" A interdisciplinaridade estrutural se manifesta quando 

duas ou mais disciplinas, ao entrar num processo interativo, ingressam, ao mesmo tempo, num 

dialogo em pe de igualdade. "Nao ha supremacia de uma sobre as demais. As trocas sao 

reciprocas. 0 enriquecimento e mutuo. Sao colocados em co mum, nao somente os axiomas e 

os conceitos fundamentais, mas os proprios metodos. Entre elas hit uma especie de fecundacao 

reciproca" (JAPIASSU, op. cit, p. 76-81 ). 

Expostas algumas das caracteristicas dos nucleos e centros que ajudam a melhor 

compreensao da ultima fase estudada e alguns aspectos conceituais para sua melhor avaliacao, 

concluimos a caracterizacao da fase mostrando os resultados das avaliacoes realizadas. 

Os criterios adotados pela CAl para classificar os nucleos e centros nos grupos I e V 

foram os seguintes: 

Grupo I 

91/92 

" . os que apresentaram urn elevado grau de correspondencia entre os objetivos propostos e os 

resultados efetivamente alcans;ados. Tiveram tambem urn evidente desenvolvimento quando 

comparados com os anos anteriores. Sua producao cientifica, claramente interdisciplinar, e 

significativa e bern distribuida entre os pesquisadores ... " 

93/94 

" .. os que apresentam urn elevado grau de correspondencia entre os objetivos propostos e os 

resultados efetivamente alcans;ados no bienio. Estes resultados, comprovados com clareza 

pelos diversos indicadores de producao, expressam tambem urn evidente e significativo 

impacto na comunidade extema". 
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Grupo V 

91/92 

" ... aqueles cujas atividades ( ... ) nao foram consideradas adequadas e/ou nao superaram 

dificuldades para se consolidarem em efetivos polos de atua<;ao interdisciplinar"; 

93/94 

" ... os que tiveram suas atividades consideradas como totalmente insuficientes, de forma a nao 

justificar sua existencia". 

Os resultados das avalia<;oes se apresentam no seguinte quadro. 

Quadro - 10 A valia<;oes dos nucleos e centros nos bienios 91192 e 93/94 

Avalia~Oes bienais 

BiCnio 91/92 93/94 

Crit6rio I II III IV v I II III IV v 

NEPP X X 

NEPO X X 

NICS X X 

NIMEC X X 

NEPA X X 

NPCT X X 

NIED X X 

NIB X X 

CEPAGRI X X 

NEP X X 

NEE X X 

CMU X X 

NUDECRI X X 

NEC X X 

NEPAM X X 

NUCATE X X 

CESOP - - - - - X 

NIPE X X 

PAGU - - - - - X 

LUME - - - - X 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Ao finalizar a fase de institucionaliza9iio e avalia9iio a situa9iio das estruturas 
interdisciplinares era a seguinte: 

Quadro II - Evolu9iie des nuclees e centres durante a gestae Vegt 

NUm. no Anexo el Gestao I Carlos Vogt Portaria 

Modificao;:Oes I Anos 90 I 91 192 I 93 I 94 GR 

NUCLEOS 

2- Se. NIDIC 
X X X - - 26/82 

3 NEPP 
X X X X X 27/82 

4 NEPO 
X X X X X 28/82 

10- Fe. NIMEC 
X X X X X 87/83 

II NICS 
X X X X X 101/83 

12 NEPA 
X X X X X 110/83 

13 NIED 
X X X X X 139/83 

14- Fe. NPCT 
X X X X X 172/83 

15 NIB 
X X X X X 191183 

17 -Fe. NEP 
X X X X X 48/84 

18- Tr. ~'UCLENER 
X X - - - 271184 

20 NEE 
X X X X X 59/85 

22 NUDE 
X X X X X 221/85 

CRI 

26 -Fe. NEC 
X X X X X 6/87 

27 NEPAM 
X X X X X 289/87 

28 NlJCA 
X X X X X 89 

TE 

30 NIPE - - - X X 92 

31 PAGU - - - X X 14/93 

32 Ll.JME - - - X X 16/93 

CENTROS 

5 CEPA 
X X X X X 332/83 

GRI 

9 CMU 
X X X X X 162/85 

16- Fe. CEATENGE 
X X X - - 30/86 

20 CESOP - - X X X 15/92 

Fonte: E1aborado pelo autor 
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Quadro 12 - Resumo das estruturas criadas e as modifica<;oes sofridas na gestio Vogt 

Gestiio Vogt: 90/94 Fase de institucionalizal'iio e avalial'iio 

Estrutura Nucleo Centro Total 

Crial'iiO 3 l 4 

Modifical'iio 

Extinl'iio - - -

Separal'iio 1 - 1 

Transforma,ao 1 - 1 

Integral'iio - - -

Fechamento 4 1 5 

Total 6 1 7 

Fonte: Elaborado pelo autor 

As modifica<;6es que ocorreram no bienio 91192 (Se-NIDIC, Fe-CEATENGE e Tr

NUCLENER) responderam as recomenda<;oes da avalia<;ao 89/90. No caso dos fechamentos 

do seguinte bienio (NIMEC, NPCT, NEP e NEC) foram decididos pe1o CONSU depois de 

realizada uma reavalia<;iio dos micleos classificados no grupo IV. 

Como resultado dessas modifica<;6es, ao concluir a gestao Vogt
127 

restaram 13 nucleos 

e 3 centros. Com isso, transcorridos 12 anos do surgimento dos nucleos, as estruturas de 

pesquisa interdisciplinar tinham sofrido uma diminui<;ao de 69,24 %. No Relat6rio de 

Quatrienio 0 item dedicado a pesquisa interdisciplinar expressa 0 seguinte: 

Atraves da Comissao de Atividades Interdisciplinares e da Assessoria de Atividades 

Interdisciplinares subordinada, na atual administra<;ao, a Pr6-Reitoria de 

Desenvolvimento Universitario -, procurou-se consolidar institucionalmente os 

nucleos e centros interdisciplinares dotando-os de planejamento or<;amentario e de 

regimentos intemos. 
Finda a fase 'experimental' do cojunto de nucleos e centros, cuidou a Reitoria de 

promover a sua integra<;ao formal na estrutura da Universidade a partir do desempenho 

de cada urn. Buscou-se tambem dota-los de melhores condi<;6es ffsicas de trabalho ... " 

(RELATORIO, p.86). 

Como nos relat6rios anteriores, neste ultimo, a Reitoria entendeu por pesquisa 

interdisciplinar, simplesmente, a desenvolvida nos nucleos e centros. 0 importante nao foi, 

127 No Anexo G sao apresentados no seu conjunto, a situayao dos ndcleos e centres ao final da cada gestao e o 

resume geral das estruturas criadas e modificadas. 
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tampouco, generalizar as experiencias positivas obtidas neles na Universidade. Procurou-se, 

apenas, consolida-los institucionalmente e integra-los a estrutura formal da Universidade. 

Ao finalizar, em 1994, a fase de institucionalia<;:iio e avalia<;:iio, o problema central 

continuou sendo o mesmo que foi colocado na terceira reuniiio com dirigentes das novas 

estruturas, em 27 de julho de 1983 • "Do gue se trata sao de atividades interdisciplinares, e niio 

dos Nucleos". 

E 16gico que 15 anos depois de criadas essas estruturas, com resultados significativos 

obtidos por varias delas em pesquisa, ensino e extensiio, que testemunham o esfor<;:o realizado, 

e 0 prestigio alcan<;:ado, e importante tambem refletir sobre seu futuro. 0 importante e faze-lo 

com visao de Universidade e consciencia de na<;:ao. 

3.3.5 U rna reflexao e urn a sugestao normativa fin a is 

Que significado pode ter, hoje, mostrar que, realmente, como menciona a Portaria GR. 

25, de 27 de maio de 1982, "a pratica multidisciplinar de estudos e pesquisas pode constituir-se 

em instrumento para a redefini<;:ao te6rica e pratica do papel da Universidade e sua verdadeira 

configura<;:ao"? 

Antes de responder a essa pergunta e necessaria conhecer o que pensam atualmente, 

nessa dire<;:iio, membros da comunidade universitaria. Para isso, vejamos algumas das opinioes 

que surgiram na citada Reuniao de Trabalho sobre "Politica de Pesquisa para a Universidade", 

em dezembro de 1995. 

127 
No Anexo G sao apresentados no seu conjunto. a situar;ao dos nllcleos e centres ao final da cada gestao e o 

resurno geral das estruturas criadas e rnodificadas. 
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"A universidade deve ser, no que diz respeito a pesquisa, por execelencia, o local da 

busca do conhecimento original e da diversidade. Urn espa~o de cria9ao, sem amarras 

de qualquer natureza, a nao ser as do compromisso com a qualidade do conhecimento 

generado (..) So mente ficando na fronteira do conhecimento e reafirmando seu 

compromisso com a cultura e com o conhecimento universal e que a universidade 

publica e gratuita podeni. cumprir sua principal missao que e formar gente competente, 

com forma~ao cultural abrangente e universal" (BRITO). 
128 

"E fundamental que a universidade tenha alguns pontos claros e efetivos de defini9ao 

de politica de pesquisa. E essa defini9ao deveni estar obrigatoriamente voltada aos 

problemas da sociedade no curto, medio e Iongo prazo. 

Nao se trata de atrelar o pesquisador a uma politica de pesquisa como uma camisa de 

forya. Trata-se sim, de cercar os carninhos que levem a pesquisa a dar subsidios a 
reso!uyao dos problemas da sociedade" (BERGAMAS0)

129 

"Contrapondo-se a tendencia a segmentayao e compartimentalizayao do conhecimento 

ainda vigente, ganha for9a no ambiente cientifico inernacional a tendencia a pesquisa 

interdisciplinar. A interdisciplinaridade nao e apenas urn novo desafio academico, e uma 

exigencia colocada pelos problemas emergentes no mundo real, cada vez mais 

complexos e 'multidisciplinares'. 

E tambem urn caminho para reorientar nossa docencia, hoje inerte ante o dilema de 

formar profissionais para urn 'mercado' que reproduz urn passado que queremos 

mudar, ou preparar para urn reflexo distorcido das sociedades ditas avan9adas mas que 

sabemos 'sem futuro' (DAGNIN0)
130 

Nessas tres cita96es estao sintetizadas, a meu juizo, as opinioes que resultariam mais 

comuns ao aplicar urn questionario a comunidade universitilria sobre o papel da UNICAMP e 

sua verdadeira configurayao. De acordo com os partidarios da primeira, devido a sua 

perspectiva cientificista, talvez nao seja necessaria nenhuma redefiniyao. Basta continuar 

trabalhando e aprimorando o que se faz atualmente. Aqueles que pensam no sentido da segunda, 

exigirao urn maior esfon;o universitario para resolver problemas nacionais urgentes, talvez sim 

chamar devidamente a atenyao sobre a necessaria contribui9ao da Universidade ao 

desenvolvimento da cultura universaL Os "interdisciplinarios", pelo contrario, considerariam que 

e necessaria, sim, urn processo de redefinis;ao do papel atual da UNICAMP, tendo como 

instrumento a interdisciplinaridade. 

108 Uma analise critica sobre as opinioes expressadas por Carlos H. Brito Cruz, Pr6-Reitor de Pesquisa da 

UNICAMP (p. 16 do Cademo), pode ser encontrada em: Dagnino & Davit (1995): "Siete equivocos sobre la 

orientaci6n de !a investigacion uuiversitiria'". Centro de Documental'ilo do DPCT/IG!UNICAMP. 

129 Cademo ADUNICAMP. op cit. p. 32. 

:30 Ibid. p. 39-40. 
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Nesse processo de redefini<;:ao onde, como ja foi dito, a atua<;:iio da comunidade 

universitaria e determinante, varios estudos realizados podem ser, no aspecto te6rico, de grande 

utilidade. Urn deles, que se situa na origem da etapa de sistematiza<;:iio dos estudos sobre a 

interdisciplinaridade, e o trabalho realizado pelo Centro de Pesquisa e Inovas:ao do Ensino da 

OCDE, no inicio da decada de 1970m Esse estudo contrap5em a Universidade Tradicional a 

Universidade Interdisciplinar, segundo 8 aspectos 

Quadro 13 - Compara<;:ao entre a Universidade Tradicional e a Interdisciplinar 

Universidade tradicional Interdisciplinar 

ensino escolar, abstrato vivo. concreto 

visando a transmisao de urn saber, de urn saber antigo de urn "saber-fazer", de urn 

saber renovado 

pela pnitica de uma pedagogia da repeti<;iio da descoberta 

privilegiando os contelldos as estruturas 

o ensino repousa sabre uma aceitac;ao passiva de urn corte reflexiio permanente de ordem 

academico e definitivo do saber epistemol6gica critica 

a universidade instala-se num "esplendido supera 0 corte universidade-

isolamento" e institui urn saber sociedade-realidade 

que e a morte da vida 

ela imp{ie urn sistema purarnente uma reestruturac;ao segundo 

hienirquico e urn '·cursus critCrios funcionais do conjunto 

bonorum·· esclerosante da institui<;iio 

favorecendo o isolamento e a concorrCncia a atividade e a pesquisa 

coletivas 

Fonte: JAPIASSU, op c1t, p. 162. Tambem pode encontrar-se em: OCDE-CERI. Interdisciphnanedade. 

Problemas de la ensefianza y la investigaci6n en las universidades. Montevideo, 1972, apud Saneugenio 

(1991:32) 

E na dire<;:ao de se converter numa Universidade Interdiscip1inar, stricto sensu, na qual 

deve trabalhar hoje, coletivamente, a UNICAMP. Isso se corresponderia com seu passado ao 

mesmo tempo que a colocaria na vanguarda do desenvolvimento universitario atual do Pais e 

131 
Na opiniao de Saneugenio. "Esse texto marca urn momenta na hist6ria da interdisciplinaridade, na medida 

que se pede falar da interdisciplinariedade antes e depois de sua pub!ica<;ao e divulga<;ao" (SAJ,IEUGENJO, 

1991:40). Em sua elabora<;iio participaram representantes de 21 paises (42 em total) e 14 especialistas de 

distinta especialidade e procedencia. 
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da America Latina 132 Estaria atuando, tambem, na dire<j:iio apontada pela Conferencia 

Regional sobre Politicas e Estrategias para a Transforma<j:ao do Ensino Superior na America 

Latina realizada em Cuba 133
, de 18 a 22 de novembro deste ano: "fazer mais perrneaveis e 

flexiveis as estruturas academicas disciplinarias e profissionais reconhecendo a importancia das 

abordagens interdisciplinarios para explorar e experimentar propostas necessariamente 

originais na solu<j:ao de nossos problemas sociais" (l.JNESCO-CRESALC, 1996:22). 

Por fim, so assumindo a interdisciplinaridade como filosofia de trabalho estaria a 

UNICAMP em condiij:6es de entrar no seculo XXI preparada para cumprir muito melhor seus 

compromissos com a humanidade e com a na<j:ao brasileira na medida que possa ser urn centro: 

"onde se contribua a conservar, defender, acrescentar e difundir os valores culturais 
pr6prios, fortalecendo-se assim a cultura e identidades nacionais, e se promovam a 

'cultura da paz' e a 'cultura ecol6gica' (...) onde docencia, pesquisa e extensao se 
integrem no trabalho universitario, enriquecendo-se mutuamente, e se apliquem a 

procura de solu'(6es para os problemas da sociedade e a na<j:ao" (BERNHEIM, 
!996 140) (tradu'(iio do autor). 

Para transforrnar a UNICAMP numa Universidade Interdisciplinar devem se criar as 

condiy6es necessarias, tanto no sentido da democratizayao do processo decis6rio, quanto na 

elabora<j:ao de urn cronograma de trabalho. Em rela<j:iio a esse ultimo, poderia estudar -se, para 

sua adequa<j:ao no ambito da Universidade, a proposta de metodologia interdisciplinar de 

Hilton Japiassu, referida aos grupos de pesquisa. A metodologia contem cinco etapas 

132 Segundo pesquisa realizada. sao poucas as universidades que, em J_!ivel mundial, aplicam a 
interdisciplinaridade stricto sensu: uma em Israel e outra na Espanlia (IBANEZ opud SANEUGENIO. 
1991:136). No Anexo J e apresentada uma lista de centros de ensino superior que desenvolveram experiencias 
interdisciplinares e que pode ser de interesse para outras pesquisas ou para atividades de colabora<;ao 
universitaria. 

133 Antes desse evento, no Semiruirio sobre Transdisciplinaridade nos estudos de ciencia e tecnologia na 
America Latina. realizado em Caracas em outubro de 1990, ja tenha sido colocada a necessidade de 
desenvolver a interdisciplinaridade nas universidades. Em rela<;iio com o futuro das Ciencias Sodas nelas. de 
acordo com Licha, a interdisciplinaridade-transdiciplinaridade e o vetor que ajudaria a estruturar uma " .. 
·mudan<;a de perspectiva para as ciencias sociais em geral e para os estudos sociais da C&T em particular, em 
tres ambitos fundamentais: institucional, inte!ectual e social" (LICHA, !990:18) (tradu<;ao do autor). 
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A Constitui.;:ao de uma equipe de trabalho; 

B. Estabelecimento dos conceitos-chave do empreendimento comum; 

C Estabelecimento da problematica de pesquisa; 

D. Repartis;ao das tarefas; 

E. Colocar em comum todos os dados ou resultados parcla!S coletados pelos diferentes 

especialistas (JAPIASSU, op. cit, p. 117-141). 

A adequa<;:ao e fundarnenta<;:iio dessa metodologia, ou talvez de outras, ao processo de 

conversao da UNICAMP numa Universidade Interdisciplinar, pode ser objeto de uma nova 

pesquisa que seja realizada par uma equipe interdisciplinar. 
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Conclusoes 

A ideia de que o surgimento dos nucleos se insere no processo de modernizayiio do 

ensino superior brasileiro, iniciado na decada de 1930, orientou o inicio da dissertayiio no 

sentido da caracterizayiio do referido processo. 

Embora niio tenham sido encontradas nesse processo experiencias similares aos nucleos 

e centres interdisciplinares de pesquisa da UNICAMP, e possivel registrar esforyos e 

resultados de desenvolvimento da atividade interdisciplinar atraves de estruturas que 

procuraram a integrayiio dos conhecimentos, das disciplinas. 

A Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo, foi o 

primeiro dos esforyos para se atingir a interdisciplinaridade. Ap6s esse, sucederam-se outros: o 

Institute Tecno16gico de Aeromiutica, a Faculdade de Medicina de Ribeiriio Preto e a 

experiencia revoluciomiria da Universidade de Brasilia. 

Analisada no seu conjunto, a trajet6ria do movimento interdisciplinar no ensmo 

superior brasileiro, representado pelas estruturas acima mencionadas, apresenta urn carater 

irregular: as experiencias interdisciplinares da USP e da UnB foram abortadas; os casos do 

ITA e da FMRP tiveram sucesso. 

Os fracassos da USP e da UnB permitem refletir na direyiio dos obstaculos que se 

interpoem as universidades face a processes de mudanyas que afetam poderes cognitivos 

estabelecidos, que exigem romper barreiras disciplinares e conclamem, em funyiio de urn 

projeto comum, a integrayiio de pessoas de diferentes especialidades em coletivos de ensino e 

pesqmsa. 

No estudo dos movimentos interdisciplinares desenvolvidos na UNICAMP, nas 

decadas de 1970 e 1980, encontram-se igualmente trajet6rias irregulares. Na gestiio de 

Zeferino V az niio foi possivel, de uma parte, concretizar a ideia dos Institutes Centrais de 

Ciencias Basicas mas, de outra, obtiveram-se resultados de ensino e pesquisa interdisciplinares 

que colltribuiram para o prestigio alcanyado pela instituiyao num periodo de tempo 

relativamente curto. 
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A trajet6ria percorrida pelo movimento interdisciplinar representado pelos nucleos e 

centros e iniciado na decada de 1980, e ainda mais complexa. Diferentemente do movimento 

anterior, essas estruturas surgem em momentos de profunda crise institucional e de mudan~as 

politicas no Estado de Sao Paulo. A complexidade do momenta exigia criatividade e tato. Era 

necessaria superar tal situ~iio e colocar novamente a institui~iio no carninho do 

desenvolvimento. Nesse empenho, uma das ideias assumidas foi, precisamente, desenvolver a 

interdisciplinaridade atraves de estruturas que, no come~o, receberam diversas denomina~oes: 

nucleos, centros, programas, laborat6rios. 

Dois problemas se apresentaram no processo de dire~iio dessas estruturas, por parte da 

reitoria, a partir do seu surgimento. Em primeiro Iugar, niio foi coerente com o argumento 

central exposto na primeira das portarias que criaram os nucleos: "... que a pratica 

multidisciplinar de estudos e pesquisas pode constituir-se em instrumento para a redefini~iio 

te6rica e pratica do papel da Universidade e a sua verdadeira configura~iio ... ". No Iugar de 

avaliar as experiencias do movimento interdisciplinar anterior e, em fun~iio delas, mobilizar a 

comunidade universitaria pela "redefini~iio", centrou-se aten~iio na atividade dos nucleos e 

centros. Isso ja tinha sido apontado nas reunioes iniciais. 

Em segundo Iugar, embora tenha sido manifestado claramente o significado e a 

importancia epistemol6gica da interdisciplinaridade, ao que parece, niio foram levados em 

conta os diversos obstaculos que todo movimento interdisciplinar enfrenta. Sabre esses 

obstaculos ja existiam, na epoca, ana!ises, inclusive de autores brasileiros, que poderiam ter 

permitido, talvez, conduzir o processo de outra maneira, evitando-se as irregularidades que se 

manifestaram em sua trajet6ria, assim como a resistencia que ate hoje existe sabre a existencia 

dos nucleos e centros. 

Na chamada fase experimental, das 42 estruturas inicialmente consideradas 

interdisciplinares, 21 sofreram modifica~oes: 5 extinguiram-se, 12 separaram-se, 3 

transformaram-se e 1 integrou-se. Este leque de situa~oes, embora possa ser considerado 

normal e inevitavel da perspectiva da experimenta~iio, pode, ao mesmo tempo, levar a outra 

avalia¥iio. Mais que experimentayiio, a fase foi de espontaneidade. Ela mostrou pouca eficacia 

no processo de tomada de decisoes. 
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0 ocorrido na fase de pre-institucionalizayiio foi consequencia l6gica da fase de 

experimentayiio. Ao niio ter sido promovida, pela reitoria, a citada redefiniyiio, as estruturas 

que sobreviveram ficaram isoladas demais das estruturas universitarias sendo, portanto 

necessario urn processo de institucionalizayiio para mante-las e desenvolve-las. Esse processo, 

que exigiu urn grande esforyo por parte da Comissao de Atividades Interdisciplinares, trouxe 

como resultados niio s6 a delimitayiio das estruturas que seriam controladas e avaliadas 

bienalmente pela CAl, mas tambem a confirmayiio que a "redefiniyiio" niio teria Iugar na 

proxima fase. 

Hoje, permanece o mesmo problema de 12 anos atnis: converter a UNICAMP numa 

Universidade lnterdisciplinar estrito sensu. Se o Conselho Universitario decide enfrentar esse 

complexo problema e contribuir para seu exito, duas condiyoes devem ser criadas. Em 

primeiro Iugar, que os docentes, pesquisadores e demais trabalhadores possam participar, 

realmente, do processo de tomada de decisoes que transformara a instituiyiio. 0 modelo 

incremental que caracteriza atualmente o processo decis6rio deve ser substituido por outro que 

corresponda a pratica da interdisciplinaridade que, como salienta Japiassu, e uma pratica 

coletiva JAPIASSU (1976:82). Em segundo Iugar, e como conseqiiencia da primeira condiyiio, 

deve propor a comunidade universitaria, para sua avaliayiio, enriquecimento ou modificayiio, 

os problemas estrategicos ao redor dos quais deva-se trabalhar interdisciplinarmente. Essa 

ultima condiyiio, deve ser urn dos elementos mais importantes no cronograma de trabalho do 

processo de desenvolvimento interdisciplinar. 

E l6gico que esses problemas niio podem ser pensados para urn cenario de 

globalizayiio. Nesse cenario niio ha espayo para uma relayiio dialetica entre excelencia 

academica e releviincia social que perrnita a UNICAMP, de uma parte, contribuir para a 

ampliayiio do conhecimento humano e para o desenvolvimento de valores culturais universais 

e, de outra, oferecer soluyoes para os problemas sociais que afetam a nayiio brasileira e que 

nenhum dos paises considerados desenvolvidos solidariamente ajudara a resolver. 0 cenario 

tern que ser, necessariamente, de humanizayiio, de solidaridade onde a preocupayiio central 

seja urn futuro digno para todos os brasileiros. 
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AnexoA 

Rela~io de Entrevistados 

I. Celso Pinto Ferraz- Diretor do Instituto de Geociencias- 17/5/96 

2. Carlos H. Brito Cruz- Pr6- Reitor de Pesquisa- 27/5/96 

3. Fernando A Arantes- Assessor do Pr6-Reitor de E. e Assuntos Comunitarios- 3/6/96 

4. Jose T. Vieira Pereira- Pr6-Reitor de Gradua~ao- 4/6/96 

5. Carlos A Joly- Pr6-Reitor de P6s-gradua~ao - I 0/6/96 

6. Jose Tadeu Jorge - Pr6-Reitor de Desenvolvimento Universitario - 20/6/96 

7. Jose Luiz Pereira- Diretor da Faculdade de Enghenaria de Alimentos - 26/6/96 

8. Fernando A Louren~o- Assessor do Pr6-Reitor de D. Universitario -1/7/96 

9. Pierre Kaufmann - coordenador do NUCA TE -I 0/7/96 

10. Maria Antonia M. Galeazzi- coordenadora do NEPA -11/7/96 

11. Hilton Silveira Pinto- coordenador do CEPAGRI-12/7/96 

12. Sergio Valdir Bajay- coordenador do NIPE -12/7/96 

13. Mariza Correa- coordenadora do PAGU- 16/7/96 

14. Adriana Gracia Piscitelli - pesquisadora do P AGU - 16/7/96 

15. Rachel Meneguello - coordenadora do CESOP - 16/7/96 

16. Raul Thomas Oliveira do Valle- coordenador do NICS- 17/7/96 

17. Jose Armando Valente - coodenador do NIED - 17/796 

18. Olga R. Moraes vom Simson- coordenadora do CMU- 18/7/96 

19. Benjamin Bordini - Chefe do Departamento de Matematica - 19/7/96 

20. Daniel Joseph Hogan- coordenador do NEPAM- 22/7/96 

21. Dulce Maria Barata - Tecnica do Centro de Memoria - 22/7/96 

22. Suzi Frankl Sperber- coordenadora do LUME- 23/7/96 

23. Eduardo Guimaraes - coordenador do NUDECRI - 24/7/96 

24. Jon Wilson Magalhaes Bassani- Chefe do Depto de Engenharia Biomedica- 25/7/96 

25. Geraldo L. Cavagnari Filho- coordenador do NEE- 25/7/96 

26. Renato Sabatini - coordenador do NIB - 3117/96 

27. Geraldo DiGiovanni- Diretor Associado do Instituto de Economia- 13/8/96 
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28. Irineu Ribeiro dos Santos- Ex-Secretario Geral da UNICAMP- 15/8/96 

29. Maria Coleta F. A Oliveira- coordenadora do NEPO -20/8/96 

30. Ubiratan D' Ambrosio - Ex-Pr6-Reitor de Desenvolvimento Universitario - 21/8/96 

31. Edson Duarte -membro da -CAl - 17/9/96 

32. Raquel Cavalcanti -professora do Instituto de Geociencias- 18/9/96 

33. Teresa Dib Zambon Atvars -membro da CAl- 20/9/96 

34. Sandra Brisolla- Ex-Coordenadora do Nucleo de PCT do IG- 25/9/96 

35. Douglas Sampieri- Diretor da Faculdade de Engenheria Meclmica- 27/9/96 

36. Renato Dagnino - pesquisador do DPCT do Institute de Geociencias - 11/10/96 

3 7. Paulo Renato Souza -Ex-Assesor da PRDU e Reitor da UNICAMP - 25/10/96 
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AnexoB 

Cadeiras de cada um dos cursos da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da USP, 

distribuidos por se~oes. 

Seciio de Filosofia 

1) Filosofia; 

2) Hist6ria da Filosofia; 

3) Filosofia da Ciencia; 

4) Psicologia. 

Seciio de Ciencias 

I - Ciencias Matematicas: 

II - Ciencias Fisicas: 

Ill - Ciencias Quimicas: 

IV - Ciencias Naturais: 

V - Geografia e Hist6ria: 

VI - Ciencias Sociais e Politicas: 

Ses;ao de Letras 

1) Lingiiistica; 

2) Filologia Comparada; 

3) Filologia Portuguesa; 

4) Literatura Luso-Brasileira; 

5) Lingua e Literatura Grega; 

6) Lingua e Literatura Latina; 

7) Lingua e Literatura Francesa; 

8) Lingua e Literatura Italiana; 

9) Lingua e Literatura lnglesa; 

10) Linguae Literatura Alema; 

11) Lingua Tupi-Guarani; 

12) Tecnica e Critica Literaria. 
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Anexo C- Logotipo da Universidade Estadual de Campinas 
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AnexoE 

Reunioes da CAl 

Anos 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Meses Dia do mes e numero da reuniiio 

Janeiro - - - - - -
Fevereiro - - - - - -
Mar~o - - 20/19a, - - 30/36a 

29/20a 

Abril - 13/8a - - 8/29a,9/30, 15/31a 7/37a 

Maio 26/1a - - 21/21a 22/32a -
Junho 9/2a, 23/3a 29/lla - 18/22a 1/33a -
Julho - - - - - -
Agosto 18/4a - - 20/23a 25/34a -
Setembro 15/Sa, 20/6a - - 17/24a - 13/38a 

Outubro - - - 22/25a - -
Novembro 4/7a - - 19/26a 12/35a -
Decembro - 7/17a, - 1 0/27a, 18/28a - -

14/18a 

Total 7 4 2 8 7 3 
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AnexoF 

Indicadores da avalia~iio do bienio 93/94 

lndicadores de capacidade 

Indicador I. Numero de pesquisadores do Nucleo por forma de vincula .. ao, titula .. ao 

academica e tempo de dedicayao. 

Indicador 2. Pesquisadores que progrediram na titulayiio academica desenvolvendo 

pesquisas no Nucleo durante o bienio. 

lndicador 3. Tipos de vinculayiio ao Nucleo dos pesquisadores extemos a Unicamp, 

Estagiiuios e Bolsistas, por nivel de forma .. iio academica. 

Indicador 4. Pessoal tecnico-cientifico por nivel de formayiio e tempo de dedicayiio. 

Indicador 5. Pessoal tecnico-administrativo por nivel de formayiio e tempo dedicaviio. 

Indicador 6. Apoio tecnico-cientifico e administrativo aos pesquisadores. 

Indicador 7. Infra-estrutura fisica. 

Indicador 8. Numero medio de pessoas por m2. 

Indicador 9. Infra-estrutura operacional. 

Indicador 10. Recursos em informatica. 

Indicador 11. Equipamentos mais significativos. 

Indicador 12. Biblioteca e centro de documentayiio. 

Indicador 13. Recursos oryamentiuios e extra-oryamentiuios no bienio. 

lndicadores de resultado 

Indicador 14. Situayiio atual dos projetos de pesquisa financiados e sem financiamento. 

Indicador 15. Numero medio de pesquisadores por projeto de pesquisa. 

Indicador 16. Interdisciplinaridade dos projetos desenvolvidos. 

Indicador 17. Grau de interdisciplinaridade. 

Indicador 18. Publicayoes Cientificas dos pesquisadores do Nucleo no bienio. 

Indicador 19. Produyiio cientifico-tecnol6gica do Nucleo no bienio. 

Indicador 20. Produyiio artistica do Nucleo no bienio. 

Indicador 21. Dissertavoes e teses defendidas pelos pesquisadores do Nucleo no bienio, 

decorrentes dos projetos ou linhas de pesquisa desenvolvidas pelo nucleo. 

Indicador 22. Relat6rios tecnicos e cientificos produzidos pelo Nucleo no bienio. 
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Indicador 23. Publica9oes cientificas editadas pelo Nucleo no bienio. 

Indicador 24. Organiz~iio de Banco de Dados para a pesquisa cientifica, tecnol6gica, 

artistica e de presta'i)iio de servi'i)os. 

Indicador 25. Eventos organizados pelo Nucleo no bienio. 

Indicador 26. Participa9iio do pessoal cientifico e artistico do Nucleo em eventos no bienio. 

Indicador 27. Produtos de atividades de divulga9iio cientifica, tecnol6gica e artistica do 

Nucleo no bienio. 

Indicador 28. Consultoria e assessoria a entidades e institui9oes nacionais e intemacionais 

no bienio. 

Indicador 29. Servi9os de processamento e anlilise de dados realizados pelo Nucleo no 

bienio. 

Indicador 30. Servi'i)os de utilidade publica. 

Indicadores de impacto 

Indicador 31. Colabora9iio do pessoal cientifico niio docente do Nucleo em atividades de 

ensino da Unicamp durante o bienio. 

Indicador 32. Orienta9iio e co-orienta9iio de trabalhos de tese do pessoal cientifico niio 

docente durante o bienio. 

Indicador 33. Participa'i)iio do pessoal cientifico nii.o docente em bancas de tese e exames de 

qualifica9ii.o. 

Indicador 34. Teses de disserta9oes durante o bienio com material gerado pelo trabalho do 

Nucleo. 

Indicador 35. Atividades desenvolvidas com outras unidades da Unicamp. 

Indicador 36. Recursos financeiros recolhidos no bienio em decorrencia das atividades do 

Nucleo. 

Indicador 37. Coopera9oes e Convenios com institui9oes nacionais e/ou internacionais de 

ensino e pesquisa. 

Indicador 38. Participa9iio institucional do Nucleo em redes e/ou associa9oes nacionais e 

internacionais. 

Indicador 3 9. Rela9oes internacionaisllmpacto no exterior. 

Indicador 40. Participa9iio da universidade, atraves do Nucleo, nas decisoes de politicas 

sociais, economicas e culturais. 

VIII 



Indicador 41. Participa9ii.o da Universidade, atraves do Nucleo, nas decisoes tecnicas das 

empresas. 

Indicador 42. Participa9ii.o da Universidade, atraves do Nucleo, nas atua96es das 

comunidades locais, estaduais e a nivel nacional (prefeituras, sindicatos, associa96es, etc.). 
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AnexoG 

Resumo da evolu~iio dos micleos e centros entre 1982 e 1994 

1 
No. Modifi Gestiio Pinotti Gestio Paulo Renata Gestilo Carlos Vogt Por 

Ane CaJtfiO 82 83 84 85 86 86 87 88 89 90 90 91 92 93 1 94 GR. 

NUcleos Interdisciplinares 

1 Ex X - - - - - - - . - - - 25/82 

2 Se. X X X X X X X X X X X X X - 26/82 

3 Fu. X X X X X X X X X X X X X X X 27/82 

4 Fu. X X X X X X X X X X X X X X X 28/82 

5 Ex. X - - - - - . - - - . . - 29/82 

6 E.x X - . - . . - - - - - - - 46/82 

7 Tr. X X X X X - - - - - . . - 110/82 

8 Ex. X . - - . - . - - . - - - - 159/82 

9 Se. - X X - . - - - - . - - 29/83 

10 Fe. - X X X X X X X X X X X X X X 87/83 

11 Fu. - X X X X X X X X X X X X X X 101/83 

12 Fu. . X X X X X X X X X X X X X X 110183 

13 Fu. - X X X X X X X X X X X X X X 139/83 

14 Fe. - X X X X X X X X X X X X X X 17"21 83 

15 Fu. - X X X X X X X X X X X X X X 191183 

16 Ex. X X X X X X X X X - - . 293/ 83 

17 Fe. . - X X X X X X X X X X X X X 48/84 

18 Tr. - - X X X X X X X X X X - . . 271184 

19 ln. . - X X X X X - - - - . - - - 186/ 84 

20 Fu. - . - X X X X X X X X X X X X 59/85 

21 Tr. . . . X X X X X . . . . - - - 157/85 

22 Fu. - - - X X X X X X X X X X X X 221/ 85 

23 Ex. . - - X X - - - . - - - - 87/85 

24 ln. - - - X X X - - - - - - - - - 3481 85 

25 Fe. - - X X X X X X X - . . 17/85 

26 Fe. - - - . - - X X X X X X X X X 6/ 87 

27 Fu. - - - - X X X X X X X X X 289187 

28 Fu. - - - - - X X X X X X X ? 89 

29 Ex. - - - - - X X - - 47/ 

89 

30 Fu. - . - - - - - - - - - X X X 92 

31 Fu. - . - - - - - - - - - - X X 14/ 

93 

32 Fu. - - - - - - - - - - - - - X X 16/ 

93 

X 



Centros Interdisciplinares 

1 Se. . . . X . . . . . . . . . . . 157/75 

2 Tr. . . . X . . . . . . . . . . . 27/76 

3 Se. X X X X X . . . . . . . . 133/82 

4 Se. X X X X X X X X . . . 163/82 

5 Fu. . X X X X X X X X X X X X X X 332183 

6 Tr. . X X X X . . . . . . . . 337/83 

7 Se. . . X X . . . . . . . . . . . 101/84 

8 Ex. . . X X . . . . . . . . . . . ? 

9 Fu. . . . X X X X X X X X X X X X 162/85 

10 Se. . . . X X . . . . . . . . 951 85 

ll Se. . - . X X . . - . . . . . 300/85 

12 Se. . - . X X - . . . . . . . 31/69 

13 Se. . . . X . . . . . . . . . . - 69/85 

14 Se. . . . X X . . . . . . . . 96/85 

15 Se. . . . X X . . . . . . . . 94185 

16 Fe. . . . . X X X X X X X X X . . 30/86 

17 Se. . - - . - - X . . . . - . . . 318a/87 

18 Se. . . . . . . X . . . . . . - . 59/87 

19 Se. . - . . X . . . - . . - . ? 86 

20 Fu. . . . . . . . . . . . . X X X 15/ 92 

XI 



Resumo geral das estruturas criadas e de suas modificm;oes entre 1982 e 1994 

Gestao Pinotti: 82/86 Renato: 86/90 Vogt: 90/94 Total 

Estrutura Nucleo Centro Nucleo Centro Nucleo Centro Nucleo Centro 

Cria~ao 25 17 4 2 3 1 32 20 

Modifica~ao 

Extin~ao 4 1 2 - - - 6 1 

Separ~ao 2 10 - 3 1 - 3 13 

Transforma~ao 1 2 1 - 1 - 3 2 

Integr~ao - - 2 - - - 2 -

Fechamento - - 1 - 4 1 5 1 

Total 7 13 6 3 6 1 19 17 
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~~;;~;;;;~~~C~n;u-A-;l, -<l~ l7·11:9i·;;'•::-;·:;.;c~ · 
~·' ' ":-: •• · Balxa.oRegi(n.cntolntemodoNuci:Odeln-~ 

'" -. ~· """'" . formdtlca Apllcada Q Educa,lJo .. 

0 ~:Hor d• U...lvc:llolad• £•ta4ua1 d• Ca•,tn••· na ""aUch•lk 
r•t-1CI,.ol• 110 Con11rlhD \lnlVO?raHohto • tendo •• Ylata o d~tddt

do '"''" C<>n••lho n• aua 251' Sc·nlo Ordtn&ria, llllaliada .. 
e~ II 91, bU><a o ""~uintf li:•Jl••nto lnt .. llo do H,lcl•o Cit lnfora•

tl<:a llfolhacla • Educa~lo: 

c,:.pfTOLO I 
DO& ~:ax:nvot 

#odito J9 - 0 ~hkh·o df' lnh,.d.ttu. ArHcaCia • £duca,ICI 
HHEDI t•• r.not<) objatt ... o•: 

- "" .. "'""""'"'' ••huloa • ll'l'li"'Uit.aa aobr• •• virtaa foraaa 
(lc aplt<:a(IQ da lnfora.olttca na .. ~ .. c•clo, 

JS 4~ta.,.nv<>lvrr •atuclcn< • '"'""''.u•a• acrrca do f111pacto «<a tQ
forlllittca na •oxl.~tdacl• • r>o lndbdduo, 

1U - d1.,...1tar oa ••t<ldoll • f'"'l"<Ait.a'l r"ali:nd'la. 

Arti.liiO ~ - f>•r.a r.u~~J~rif 'lffU'l obJ~tth·o• o Ml(D "" proP8c a, 

~ r•aU:r'lT ••tudot. • '""""'-'1••• pr6f>Tia'l ou "" ~onvfnt.o COli. 
outra• t.n'li: ituh;IS~t'll . 

11- J'Tftt.tar ""'"'i~O'l na llir•a Ill• j.nfor•llth:• •pU.:;ada l •lllu• 
c•~lo atraYi'l de ceonvfnio• ou i:ontr'lto• d~t t.t.rvi'o~ 

Jil ~ tl,.t.rnvolvf'{ t.ard .. ar• • 'IQftWar• que po•••• ••r uttlita
dot. J'l'da.lil<>lica...,ntal 

JU - colabor•r na cria~lo a func>onaa .. nto d• ~t:ur•"'• d• liiT'l
dua~lo, p6'l-lilrad .. a~lo, ••p•ctaliu~lo, a~<.tenslo a trct.
na•ttnto, nat. ire•• df' 1oua ff'lf'I'C>alidade, J'fOPo'ltoa POl" 

Uoidad~t'l d& UniV~tf'lidadel 
V- ofer~tcar • llifll'ltr•r cur•o• da ••l'•ctalt•a~lo. ~tl<f...,•lo 

a 1:r•in•-nto. nas .i.r••• ds sua C'IPttc!alt.dad•, •• cOIN• 
fiCOUio coa a'l Unidad•• afins 4• Univon'lidatht, • d...,;tda
.. nt• af'rOV'ldotll 

Vl - r••H••r ou ,.artic:if'•r d• •vento• llo tipo d• oUcina• 4• 
trabalko, anceontro'l. •eatnarto• 0\1 loiailar••• 

YU - f'Ubh~&r 0" e'ltuclo'l • f'Cs.,.l••• na foraa de •••o• int•r
no•, ou na foraa d• livTo• • p•riOcU.cos, 

VJll - colat>or•r ~- o• dcr•ais Oralo• cia Uonvcrrsidade, ,..,,.. con
voca~J.o d• adainit.tr.,i.o c•ntral, ou por ~ooHcitaclo clas 

Urddadtts •• ••r•l. 

CAI'tTULO 11 
D!\ f.STRUTURA 

1 - C<:>n••lho Ct.ntiftco, 
Jl - ccm .. ttlho Con.-ulttvo, 

1 U - Coord•nador ia. 

CAPITULO UI 
DO COWSEUtO CUWTtfJCO 

J - 0 Cot>rd•n•dor clo MifD. sttu Pr•sid•nt• nato1 

11 - o Coordanador A .. •oc:l.ado do NIED• 
lU - o• dc>renti'S vinculado• ao Mllll • o• ticnico• d• P•s<~.ui ... 

r.on~ral•dos ,.do Hl£D1 
JV- u• T•P••,.~tntantor dos ti,ftiCO'l adain:i'ltr&tivo• C~U• ,., .. _ 

tu .-rvt,o - NlED. 

" Jll -" r••r,.••ntac=lo doa toicnico• adaint~otr'ltiYO'I ob ... r--

4rj o -•utnt•: · 

1. o rrprc,.•ntant~ dO'l hknicos adainhtrat:lvo'l ••rj •t•tto 
~~mtr• o'l toicnio:o'l adatnt•tratiY011 contT•t&do• J'elo NlED1 

2. ci•VI'rlo pr •n•itoa o r•prcsent.ant• • o ..... 'IUf'leftte, 
3 . ., r•Pr...-ntant• •H•rli t•r •o.<inte ,... r•condu,lo. 

" ei_-,_-·-or.'-·ii.-.br~~-:-~.:.--~~;Jl.o :O~t7fii0"-terlo oa •••uint .. 

-·illarUlllitO'SY·=·=-~~~~~~~~~-

1. a. refer:ido• no• :lnct•o• 1 e 11 ccanceident...,. ,;oa o ft 
..,.,.. fun,.lSc•• 

----~~:y~•-:;:-.;~~;?rl-·-efo·-.t«_'!,U;;~~--•d•.in11ltriltivo• l•ri o ••n-

1. o -•bro que •••d•r o pre1111uPosto de 'lua invt'ltidura, 
e. o •~Pro _ .. f•ltaT a trl• ~euniiSc~o orduuhta• constcuti.

va•, ~•• activo J"•to, a J"i;aoo do Cont.•tho. 

llrt:l•O ~'II' - 0 ••P•••<rnt.nte dos tici'litos •d•ini..traliY011 no 
Con••lho ,..,..,. sub.t ituido na'l •""" f•lta• or iap•lliaornto'l. pelo ...., 

~uplent•-

A•l••o t.S'- 0 Con"•lho Ci.•nti.ftco •• roruntrli, oTdinaria••n
t•, u•a vt:;r: Por H• •• ttl<traordlnarla..,nt<r, -•ndo con_"ocado P•lo 
Coord('n,acl.,r ou ""' ua tl'rCo do'l seu5 aeahroto. 

• U! - A ce;,...voca~io Ill• r•uni.io •orrJi. f~tit• co•, _,elo llfl>Oio, 

"8 horas d<l' a.nt•c:•dintta, " por tt'lCrtto. 

• 2(1 - A• dotliluora~ll•• ,.Q serlo toaada'l coa a P••••ru:• Ill& 
aa1or2a at>M>luta lllo• •r.-bros, 

1o 3111- Haa de1ibotradS•• do ton'l.~tlho, o Coordotnador tttrJi. aPt
t>il'l o votn de quillid•d•. 

•rti_go 7'11'- Co•P•ttt ao Coraclho Ct~tntifico: 

- •><ttrcer • dlr•cio do'NlED • tra~ar •uas llircrtrll<•• de 
alu•cS:o; 

Jt •••"""' o• "l"no'l. de atu•,lo do NlEio 
lll - :;r:•lar pelo be• and';..,•~nto " P•l• quali<h-dt do'l trata.lhoto 

rt'alo:rad<'ll pcrlo MIEllo 
J\1- .1U1t~ar oa r"'curl>os a •l• tntttrposto'l • clelibtrar llobTe 

O'l <;atos ,.,.t,...,O'I ne•t• Re!ii••nto, d••d• quor, P~tl• ""' 

nat .. rezlo, nlio ••ja• da <:O•P•~Inc~a "" outro• ciq;ios da 
Ur•>v~;IIHlad'~t• 

V- "'"'~"H•~>•r ao florltor .,i•t• trif'lJccr para a "'"coH•a do 
Coon!io;nador f 

VJ - '""~'"II aT o ''"~""t• .Fi.,l!~f>"'"'"· POt 60'1.1t>IJr"-:.lo ~~,., doi• 
tert~ d~ .. otU'Ii %0',.lHOS, '"'"-b"'"'t¥r><:!O "" "'"'<:nda'l lt. 
""''~'""'~io dot. 6n;i:.,. <-<>~P~tl"nt~t•• 

Ylt - dclib<l>'"" »ot>rilf too!,. "''"'!tht"- '<'"" u.,,. "'"'.l"- 11<~bl<'<:t>llt. v•lo 

C<X><<lo:<~ .. c!o~ • 
..,Jll ~ "'prt'v:<r o <>'lP•,-,o:;a;o•a t~~nuc" •d•>r>Hctrativa, 

IX- "'!'-rov-.r o r"l~t6ru: ,.,.,,.\ <h~ .,t~";<'~~~" 11c !'OED, "'lloi>Q
rco.<1<> pel« C<:,;;c'll~"-"-'"'l*• r "''~"'"'~"hi-lor~·..- "'"'"~tc dllf 
,._,~c.rr d• L"-l. ""'" • ..,.,,..,tf -lo-i k c~"~,-;~ dot E~.,.l.r>O, 
hh'l''"'"'• c E-><\"''"le 11c t<>H•t-1~,., u..~-,,~,-,.,t.,~>e>• 

X- n.o r.iv..-l <i« -e'"' (.''*~~tine>~" ,.,,c .. e.u·.hlo.r tl. 6,.1,
<l<''l ~n:o.\"-"t'~" HlpO:f><OHHi' 

<lo: ~{X',t" 

'""!'>t<i <!<' 

l o ..,..t>ro "'"" p.etd•r o pr•-. .. uPo'llto dcr """ !,nvorst ldura1 
t>. t;o •"'•bro 'lull' fait•• • lrl• rcrunltl•• onun•d•• c:oF>SRcutt

v••· .... •ot tvo J"•to, a Ju{:ro do ton•:rlt.o 

Arlitl'l •'~~'- 0 ton .. crlho Co~11ulti"o 'lift rorunirll.. ordtnuh-.n
t•, u•• v•a por ano •· •><tr•ordiMIITl•••nt•• "'<>>tndo convocado por 
u• l~trco clo• """'" •••bros ou por dol• terco• dos •e•
IHo'll do tonu•tho Ci~tntlUco. 

f< 1R - A c:onvoc.o~lo II• r~tun;lo serli f:r1t• ceo•. 1'«"10 •~tnCK, 
iS dt•• cle antor<o:rdlncta, • J'OT "'"t:rtto. 

fl et - "'" <1crl1t>•••,IS•• •6 •crrlo toa~da• ceo• • Prcrs•nc• da 
.,.,lN 111 ab•olut ~ do• arabro•. 

" :Iii'- Ma'll dcrl1bortadl:r'11 do ton••lho Con•ulth•o, o toordorn•
dor • o Coord~tn•dor "'"'l'>tiado deNIED t•rle> apcrna• o voto dllf "'u•-
1 >dad•. 

Artiso 1•- te>•P"'" ao Con•clho Con .. ultlvo' 

- •"""'"""'ar, tllic:nsc.• e ceicntifitaaent• .... p.,squi••• a 
tr&billhos raala .. de>'l P"lo Hl£ll1_ 

ll aProv•• o Ttrlat0r1o aou•l das at>vid~tde• ttlcntco-ci•nt'
ftc"'t do Nlfll, •l•borade> ""'" Cocrdotnallurta• 

Ill intcrr_d,ar contato• clc MIED co• Ortlo• ... t•rno•• 
tV- d•1iborrar •obre toda •illtlrJt. .,.e lh• ••.Ia '1Ubaott1dil. P•lo 

Coordenador do HlEil. 

ArliliiO ll -A Coordcnadoria, Ortlo w><scv.t1vo superior do 
"IEO, 'll<fi •><•reid• ••lo Coorll•n~;.dor, •••tattdo pelo Coorcl•nador 
At.11<>Ciado, • J'Or Or•los au~oeiltar .... 

#llrttso 12- 0 Coord .. nador tl • autoridad• or~<•tuttvt 'IUPerior 
tto MlED, d""~anado P•lo fi:••tor ilf a•C<>Ihido "" l0.1>ta triplu:e •1•
bcra.:J• pelo Con•elho C>~tntif>co, dcrntre o• doc•nt•• VlnculadO'I ao 
tHEll. 

to tS' - 0 ••ntla.to do Coord'en•ll<>r i de dota 
t >ndo-•• u•a r•~onllucelo 

•'- 21i!'- 0 Coord .. nador i au~<.iliado por ua Cuord'..<"'dor A .. sa<:iil
do. dcr suil ••c<>lha, cujo no•tt ... .,,..,;. f'revt•a<rnte aProvado P•lo R•i.
tor. 

t. 32 - 0 "otttnt,.. in"est tdo no car so "" Coord~tnador nlo f~c• 
dellobrt•ado "" S<>as attvid;o.lla<o dcccrnt•• n• Un~"cr'i>dade. 

I< -42- 0 Coorll.,nallor Alo'lQ(:>ado 'IU.I>'Ititu>rli o Coord•nador na• 
.,.. • .., faH•• • l•P~tdlaento,., podendo ter •trib~~oi~~ts lt'iP•C'lf1ceaa 
por ,..1., .,,.lea•d••. 

I - <r><erc•r a lltr•tlo e><•cutiv'l, coorllenai:lo • 'lupervi'l.lo d• 
to6a• as ativlda<le'l do HJ£1) 1 

11 co<,...otar • pr~t•idir o Con•elho C>ornt:i.flCOI 
J11 pf~t1lldH o Con<oelho ton•ultivoo 

IV - ino;hc•r •o R"itor, para cl.r•iana,J.o, o Coordttn•dor Aaao
ciado• 

V- acoapanhar oa ,.roJ~tto• e h•h•lho• do NtED, no ••nt:idt 

d• •rover o. acrio'l n"cl'ssJi.rto'l. ""''" a rttatiza,.lo da "'"' 
araaa:;lo aprovad&l 

VI cu••rir ., f•~eer cu.,rir aa d~tli.botracelSc• do Con••lh• 
Ch;ntiflCO; 

VJJ infor•ar •o Cona•lko Ci•ntihco sobrlt as delibera,.&.:• 11 
Con••lt.o Conau1tivo, • 

VUl - cl•borar o relatcirto anu•l cl•• 'ltiVicllod•• dO WlED, 

lx-.:. :iib..;\:"tt ··;.o--:C;;.,;:.i.,n.o ~-.-~~:.. .. 

a.t "O'"- plane>s d.- •tu•cS:o, 
b) .. ., f'i'OPe>"t"'" on.aalf"r<t.Or>t.'l. • a11 f'te~ta~!Se• dcr contaa 
cl a-; propoataa d" llf11tabele<:>a•nto d• con"inlo'l • eon 

t rat.o .. dor •~:rvl~>OJ.~ 

I'll "~ prOPoata• dt: c®l-r--,.t•c'io • dit.Pornt.a de -i><r:l>sOI 
t~<:n~co " all••n••tnot:i.vo. 

Art>ao Soil- l'k> ca$-e> de vaciiinc>• dc·finlti"" do carao de Coo• 
dRn::Odor, pof qua)quotr •otivo, 0 Cot)<; .. \hO C1•ntif1<:o, Pr••Hd>dO P< 

u• •or•b•o otlello P<'T .... .,, f'are~" no pra:r.o •i><l•o de trinta 
d\a'\, "'"""••nhari •o R•itor li11ta trifOlicc ""'" a dc"'lil"acel<l j 

novo C<>Orden•dor 

Artigo t.::. - 0 MlEfl <i ab~trto a todos os """q"'""dor~t• qucr n 
lt> "lUeHa• <l""""voivcr J>r<>j•toa d01 P••qu••• na Ji.r•a d~t lnfor•Ji.ti. 
aphc,.lla a •dutatlo. 

Att180 t#o - f'11.ra part >ClP'lT do NlED, 0 pC$qUi'l&dor I>PTC'lC 

tarJi. projcrto d• '""'"''"• dt:talhado, que d~t"orr:;i ""'" iOPrO'Yado p• 
t-on•-ttlho C>"ntif>to. sr n~tce••ir>o, coe b""" .._ f'ar•c"r"" tofcna 
dor ..... ., ... s<lrt:-.; d" rtrtont.•cida proficeilncia.. 

CAPiTULO lilt 
I)IS?OSl(:&Q 8ERAL 

Art 1•0 S' - o,. •"•bro• do Nl£tl, d>rttta.,cnte aloe"""" •• • 
traa un•dadcrt., •><ttH:edO<> 'lUll. .. attvtd11.dcra no HIED ""'"' p~~tjuiliO • 
atr>bua!Se$ "'Ue lht:11 f<>r""' ,;;;:>nf.,l"iCall. ;ocla!l '"""~'" ""'~"(!"" d~t O' 
a~t• • c:oa ""'"' autur>:r.•~&o e~<.prcw. .... 

CAPiTULO VUl 
Dli:W'QSlCIO F'iMAL 

ArU50 18- E~t" f;crgi.,,.nto •ntrar& •• v>tor na 1!.11ta d• 
pu.bl>c .. ~Ao. 

Ckf>tTULO lY 
DO CCNS£LK0 ttl"'"'.n...T!\10 

!!>tuJ.\."tl ole- (d__,<:».dihll 
~"- ti>HYI<r~tHhMl 



Anexo I 

Rela~io dos primeiros projetos concluidos 

NEPP 

( Relat6rio Anual, 1986) 

- Mediyao do desemprego no Estado de Sao Paulo (1984); 

- Os salarios dos funcionarios do Estado de Sao Paulo (1984); 

- Avaliayao dos programas de alimentyao e nutriyao do govemo do Estado de S. Paulo (1984); 

- Financiamento das politicas sociais (1985); 

- Levantamento e analise das avaliayoes das politicas sociais (1985); 

- Compilayao e sumario da legislayao brasileira (1985); 

- Alterayao em curso das relayoes de trabalho (1985); 

- Mudanya e planejamento social no Estado de Sao Paulo (1985); 

- Caracteristicas do intemato e residencia medica nos hospitais pr6prios do INAMPS das 

regioes sudeste e nordeste (1986); 

-A crise intemacional e as politicas sociais: uma proposta de analise comparada (1986). 

NEPO 

( Textos NEPO 1-10) 

- Questoes demognificas no periodo Cafeeiro em Sao Paulo (1985); 

-Perfil s6cio-econ6mico de Rio Claro (1985); 

- Alguns problemas te6rico-metodol6gicos dos Estudos de Populayao na A. Latina (1985); 

- Malthus e Marx - falso encanto e dificuldade radical ( 1985); 

- Cafe, Ferrovia e Populayao: 0 processo de urbanizayao em Rio Claro (1986); 

- Sobre o declino da fecundidade e a anticoncepyao em Sao Paulo (1986); 

- Uma aplicacao do metodo dos filhos pr6prios I Os registros da hospederia dos imigrantes 

(1986); 

- Familia e a forya de trabalho no colonato: subsidios para a compreensao demografi.ca no 

periodo cafeeiro (1986); 

- Estudo da dinamica demogratica da populayao negra no Brasil (1986); 

- Repensando a transiyao demogratica: Forrnula~oes criticas e perspectivas da analise (1986). 
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Anexo J 

Resumo com Centros de Ensino Superior que desenvolveram experiencias 

interdisciplinares 

Centro de Ensino Superior Atividade Interdisciplinar 

Universidade de Wisconsin-Green Bay - USA Melhoramento do meio ambiente 

Universidade de Hacttepe - Tnrqnia Ensino organizado em tomo da saUde 

Universidade de Sussex- Brignthon-Inglaterra Organiza~o de cursos centrados em problemas 

sociais 

Instituto de Altos Estudos Internacionais, Ensino centrado no tema das rela(:oes 

vinculado it Universidade de Niza - Frao~ internacoinais 

Centro de Estudos N6rdicos dependente da Pesqnisa sobre as Costas do mar de Hudson 

Universidade de Laval - Quebec 

Centro de Estudos Superiores para a ordena~o Instrumenta~o de programas que procuram a 

do territ6rio, vinculado a Univ. de Tours - Frao~ ordem urbana e rural de Frao~ 

Depto de M6sica na Universidade de Paris, VITI - Fo~o de professores de m6sica 

Vicennes-Frao~ 

Inst de sociolog. e polit. do trabalho, dependente Ensino centrado em problemas praticos do 

da Univ. de Ruhr Bouchum - Alemanhia trabalho 

Universidade de Aston em Birminghao Forma¢o por meio de pesqnisas aplicadas 

Inglaterra. Altos estudos interdisciplinares orientadas a gestiio e dir~o da empresa 

Depto de ciencias politicas e sociais da Inov~o conceitual, fundamentalmente na area 

Universidade de Cambridge - Inglaterra das ciencias sociais 

Depto de ciencias agricolas e de sociologia. Pniticas e laboat6rios sobre experiencias nas 

aplicada de Cambridge questBes agricolas 

Universidade de Sheffield - Inglaterra Semi.ru\rio sobre as n<*les de sujeito-objeto 

Centro de coordena~ao de pesqnisas espaciais da Sol~o dos gnmdes problemas das viagens 

Universidade de Pittsburg - USA espaciais 

Centro de Epistemologia genetica de Ginebra Organiza¢o de simp6sios sobre diversos ramos 

do conhecimento 

Obs.: 0 quadro f01 elaborado pelo autor a partir da hsta apresentada por Saneugeruo, op. c1t., p. 206-208. 
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