
INFORMACAO, CIENCIA E COTIDIANO:

uM ESTUDO SOBRE A DivuLGAeAO clENTiFlcA EM

MUSEUS DE CIENCIA E TECNOLOGIA

Ju]io Cesar Cardoso

UFRJ/EGO -DEP/lBICT
Mestrado em Ciencia da lnformaeao

Orientadores:
GERALDO MOREIRA PRADO

Doutor em Ciencias -UFRRJ

JOSE MAURO MATHEUS LOUREIRO

Doutor em Ciencia da lnformacao - UFRJ/ECO -lBICT/CNpq

Rio de Janeiro - Brasil
2001



lNFORMACAO, CIENCIA E COTIDIANO:

UM ESTUDO SOBRE A DIVULGACAO CIENTIFICA EM

MUSEUS DE CIENCIA E TECNOLOGIA

Julio Cesar Cardoso

Dissertagao submetida ao corpo docente do Programa de P6s-graduagao
em  Ciencia  da  lnformagao  do  Convenio  Universidade  Federal  do   Rio  de
Janeiro - UFRJ / Escola de Comunicacao - EGO - Departamento de Ensino e
Pesquisa - DEP / lnstituto Brasileiro de lnformagao em Ciencia e Tecnologia -
IBICT, como requisito parcial para a   obtengao do grau de Mestre em Ciencia
da lnformagao.

SUPLENTE
Profa. Lena Vania Ribeiro Pinheiro
Doutora em Comunicapao e Cultura -Universidade Federal do Rio de Janeiro -UFRJ - /a/CT

Rio de Janeiro - Brasil

2001



Cardoso, Julio Cesar.

Informacao,   ciencia   e   cotidiano:    urn   estudo   sobre   a

Divulgaeao Cientifica em museus de ciencia e teenologia.  Rio

de Janeiro: UFRJ/EGO -DEP/lBICT, 2001.

x'  105 p.

Dissertaeao  (Mestrado) - Universtdade Federal  do  Rio  de

Janeiro, UFRJ/EGO -DEP/IBICT, 2001.

1.    Divulgaeao   Cientifica   -   Tese    .    2.    Sociologia   do

Conheeimento -Tese.  I. Titulo.  11. Tese (Mestr. -UFRJ/ECO -

CNpq,lBICT).

iii



RESUMO

1V

CARDOSO,  Julia  Cesar.  /nfom]agao,  oi.enor.a  e oofidi.ano:  urn estudo sabre  a
Divulgaeao  Cientifica  em  museus  de  ciencia  e  tecnolngia.  Orientadores:
Geraldo  Moreira  Prado  e  Jose  Mauro  Matheus  Loureiro.  Rio  de  Janeiro:
UFRJ/EGO  -DEP/lBICT,   2001.   Dissertagao  (Mestrado  em  Ciencia  da
lnformagao).

Analise da Divulgagao Cientifica coma espaeo informacional, a partir das

reflexees  a  respeito  das  contribuigdes  trazidas  pela  analise  te6rica  da  vida

cotidiana. A Divulgagao Cientifica e abordada enquanto forma de promover a

propagagao  de  conhecimentos  e  conscientizapao  sobre  as  rela€des  entre
ciencia   e   sociedade.   Na   pesquisa,   procura-se   focalizar   o   Espago   da

Biodescoberta do Museu da Vida da Casa de Oswaldo Cruz.



ABSTRACT

V

CARDOSO,  Julio  Cesar.  /nfomag§o,  ci.6nci.a  e  codr.di.ano:  urn estudo  sobre  a
Divulga?ao  Cientifica  em  museus  de  ciencia  e  tecnologia.  Orientadores:
Geraldo  Moreira  Prado  e  Jos6  Mauro  Matheus  Loureiro.  Rio  de  Janeiro:
UFRJ/ECO  -DEP/lBICT,  2001.   Dissertagao  (Mestrado  em  Ciencia  da
lnformacao).

Analysis of Popularization  of Science as  an  informational field,  starting

from reflections on the contributions offered by the dai./y /ife theoretical analysis.

Popularization Of Science is approached as a mean to promote the propagation

of knowledge and the awareness of relations between science and society. The

research  is focused  on  the  Espaap  da  Biodescoberta  do  Museu  da Vida  da

Casa de Oswaldo Cruz.



A Maria Helena, Edmilson, Juliana e Brigitte.

Ao meu afilhado Gabriel.

A Lu, meu pequeno lirio branco.



mH

"Voce pode conduzir as pessoas a verdade, mas

nao pode fonga-Ias a entende-la (...)".

Bill Watterson

Criador do Calvin e Haroldo



AGRADECIMENTOS

viii

CARLA,  FABioLA,  LUIS,  TANIA,  VIRGINIA  e  MIGUEL,  pelas  entrevistas  que  em

muito  ultrapassaram  minhas  expectativas,  fomentando  ideias  e  me  incentivando  a

novos estudos.

No lBICT: meus orientadores GERALDO PRADO (pelo respeito a Univers(al)idade e a

liberdade de escolha do aluno) e JOSE  MAURO LOUREIRO  (informalidade que nos

aponfa  caminhos);      aos  meus  colegas  de  ourso;    aos  funcionarios  do  DEP,  em

especial CARLINHOS e todo a pessoal do laborat6rio de informatica;    tamb6m TLAO;

SELMA;  aos professores do Programa,  em especial REGINA MARTELETO;  NELIDA

GONZALEZ DE G6MEZ;       LENA VANIA e SARITA ALBAGLI  (pelas orientae6es na

bancadeprojeto);agradegoaNAZINHA(pelooursodevefaoCarpintariado+rabalho

Cientifico, fundamental  na  escolha e  adaptaeao  a  uma forma de trabalho);  ROSALI

FERNANDEZ   DE   SOUZA;   ALDO   BARRETO;   GILDA   OLINTO   e   lsA   FREIRE;

Biblioteca da Escola de Comunicaeao da UFRJ.

Na Fiocruz:   Direeao do Museu da Vida, pessoal do Ndcleo de Divulgaeao Cientifica e

todos  os    profissionais  do  Museu    representados  por SONIA  (pelas  conversas  e  a

grande e espontanea ajuda que me deu),  FABIO GOLVEIA,  BIANCA REIS,  LA[SE e
lLONI; bibliotecas de Manguinhos, do Museu da Vida e da Casa de Oswaldo Cruz; ao

lnstituto Oswaldo Cruz - loc; PAULO ELIAN, FERNANDO PIRES e todo o pessoal do

SIGDA - COG; PAUIA XAVIER (pelo incentivo e participagao direta na minha seleeao

no mestrado).

Tamb6m:  CLAUDIO;  DEBORA;      aos  amigos  queridos  de  Porto  Alegre  e  Curitiba;

TERESA; LU LOBO.

LINO,RAFAEL,LARA E LURDINHA (pela  hospedagem durante a pen'odo seletivo do

mestrado).

A CAPES par financiar parte desta pesquisa.



LISTA DE QUADROS E FIGURAS

QUADRO  1 :   RELACOES  CONCEITUAIS  DELINEADAS
POR BUENO (P. 24).

QUADRO       2:        0        CICLO       RECURSIVO       DO
CONHECIMENTO     PRODUTO-PRODUTOR     DE     Urn
REALIDADE SOCIOCULTURAL (P.  52).

QUADRO       3:        RELACAO       DE        DOCUMENTOS
SELECIONADOSPARAANALISE{P.69).

QUADRO         4:          REIACAO         NOMINAL         DOS
ENTREVISTADOS(P.72).

FIGURA 1 :  DLAGRAMA DOS TFIACADOS E LIMITES  DA
CIENCIA DA INFORVACAO DE PINHEIRO E LOUREIRO

(P.15).

lx



-
Ill,rl
I,
r=
|IIIL
E=
lllIL
r=

SUMARIO

INTroDu¢Ao„................[[.........„....I......I...........................I.......I.....„...I.„....................,...1

1  DIVULGACAO clENTiFICA E CIENCIA DA INFol"ACAO: uM PANORAMA]..in ............. u .......... 6

1.10 ideal da Cibem6tica

1.3 Ciencia da lnformacao. Comunicacao e Divulgacao Cientif:Ice

1.4 Conclusao: os elos

10

2 o MusEu ciENT[Fico coMo Locus DE DivuueACAo ciENTiFicA ......... „ ...... „ ................. 23

2.1  Divulaacao Cientifica: (im)Drecis6es conceituajs

2.2 0 conceito de Museu Cientifico

2.3 0s Museus Cientificos como /octis de Divulgacao Cier±±ffiea

3 A C]ENCIA COMO DOMiNIO COGNITIVO:  UMA FORmA DE EXPLICA€^On ................. I .......... 42

3.1 A mandala de Paul Care

3.2 Humberto Maturana: Ciencia como dominio cogn_i_tj±±o

4 socioLOGIA DO cONHEclMENTO E DivuLGAe^O ciENrfFicA„ ........................................ 47

4JLS_pciologiadoconhecimen±g
4.2 Edgar Morin: conhecimento como produto e Drodutor cultural

5 o cOT]DIAhio COMO cA"ro DE ANALlsE: IN"VIDUALiDADE E GENERlciDADE.„ ..... „...„„54

5.1  Beraer e Luckmann: o conoeito de Acervo Social do Conhecimento ...................... 55

5.2 Agnes Heller: individualidade e aenericjga±e

6 a MUSEU DA VIDA E 0 ESPAgo DA BIODEScOBERTA: UM EXEMPLO..„ .... „...„..„„" .... „.64

§:_1 a campo de pesquisa
6.2 Em busca de urn metodo

6.3 a discurso divulgador da ciencia: os escritQ_a

6.4 0 discurso divulgador da ciencia: as fala£

6.5 Sobre os escritos e falados

7 CONSIDERAgoES FINAIS ................ „„.„„ .... in .......... n..„ ............. „...„ ....... „..„..„.„ ...... „87

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS .....................,...................,...................... „.„ .............. „..91

ANExO I -A MANDALA DA DlvuLGAeAO clENTiFlcA DE PAUL CARO ..... „...„..lot

ANExO li _ pERFiL DOs pARTicipANTEs DO pRojETO DA cAVALARleA ..... „.102



tEi

E-1

lrfrormapao, Cieneia e cctidiarro -Julia cesar cardoso -lntrodu§ao                                                                                        1

lNTRODUCAO

Em  linhas   gerais,   a   objetivo   desta   pesquisa  6   aprimorar  ideias   e

reflex6es sobre as relag6es entre ciencia e sociedade. Mais precisamente, com

relagao  ao  projeto  de  Divulgagao  Cientifica,  considerando  o  estudo  da  vida

cotidiana e suas caracteristicas.

Notadamente  a  vida  moderna  e  marcada  pela  presenga  maciga  de

artefatos tecnol6gicos,  pelo  contato  direto  dos  individuos  com  estes  e  pelas

consequencias   diretas   do   seu   uso.   E   criado   urn   "cotidiano   tecnol6gico".

Segundo  parte  do  projeto  de  divulgar  a  ciencia,  este  "cotidiano  tecnol6gico"

deve   ser   compreendido   e   interpretado   de   forma   critica   pela   sociedade.

Questionavel  ou  nao,  o  objetivo  e  perpetuado,  tornando  mais  necessario  a

esfongo peri6dico de estudos que analisem os pormenores e as possibilidades

da Divulgagao Cientifica,

Ocorre  que  a   Divulgagao  Cientifica  6  urn  projeto  bastante  amplo  e

envolve  diversas  verfentes.   Procura-se,   neste   estudo,   contextualiza-la   na

realidade de  urn  museu  cientifico,  alem de destacar  o  seu  carater dinamico,

afetado  por  uma  renovagao  de  suas  praticas  de  atuagao  no  meio  social.

Procura-se enfocar as caracteristicas comunicacionais dos museus cientificos

e seus objetivos.

Para   as   formulagdes   te6ricas,   busca-se   auxilio   principalmente   na

Ci€ncia   da   lnformagao,   Sociologia   do   Conhecimento   e   nos   estudos   do

cotidiano.  A primeira fornece toda  uma  bagagem te6rica sobre  urn dos  seus

temas  de  estudo  -  a  Comunicagao  Cientffica  -,  alem  do  seu  objeto  de

estudo  que  perpassa  toda  a  pesquisa:  a  informagao;   a  segunda  oferece
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condieees  para  uma  melhor compreensao da  realidade  social  e  a  noeao  de

conhecimento comum. Alguns pressupostos te6ricos serao fundamentados na

analise  das  esferas   cotidiana  e   nao   cotidiana  feita  por  Agnes   HELLER,

principalmente sobre sua compreensao do processo de alienagao e as demais

caracteristicas que configuram a vida cotidiana.

Os pressupostos te6ricos indicarao de que forma as caracteristicas da

vida  cotidiana  se  apresentam  no  exemplo  de   urn  discurso  divulgador  da

ciencia.  E de  que forma  o exame  atento  destas  caracteristicas  pode  indicar

alternativas para o estudo da Divulgagao Cientifica.

A pesquisa focaliza urn museu de ciencia e tecnologia pt]blico brasileiro,

a    ponto    de    vista    dos    profissionais    participantes    na    concepgao    e

desenvolvimento  do  Museu  da  Vlda,  mais  especificamente  do  Espago  da

Biodescoberta, perfencente ao Museu. 0 Museu da Vida vincula-se a Casa de

Oswaldo Cruz, uma das unidades da Fundagao Oswaldo Cruz - Fiocruz,

As  contribuig6es  trazidas  par  uma  revisao  de  literatura  estarao  em

constante dialogo com discursos observados em documentos  produzidos por

profissionais  no  cumprimento  de  suas  atividades.  Juntamente  com  a  analise

documental]   as  entrevistas     trazem   uma   complementagao  na   busca   por

informa€6es advindas da pratica efetiva.

0  tema  surgiu  a  partir de  observag6es  e  do  contato  profissional  com

produtos gerados pela agao criadora de profissionais de Divulgagao Cientifica.

Mais especificamente, pela heterogeneidade desfes produtos frutos da reuniao

de informagdes das mais diversas fontes. 0 aprofundamento das quest6es se

deu ao longo de aproximadamente dois anos coma bolsista do Museu da Vida.

Tempo no qual, atrav6s de anotag6es e leituras bibliograficas preliminares, se
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percebeu  a  viabilidade  de  uma    pesquisa  que  tratasse  dos  assuntos  que

surgiram ao longo do desenvolvimento das atividades.

Os   museus   de   ciencia   e   tecnologia   sao   espagos   socioculturais

reconhecidos   coma   /ocLis  de   Divulgagao   Cientifica,   onde   se   concentram

atividades que procuram objetiva-la.  Em suas atividades, estas instituig6es se

apresentam coma produtoras e usuarias de informag6es,  representando alvos

em potencial para a realizagao de pesquisas ligadas ao contexto da Ciencia da

lnformagao,   em  razao  da  crescente  complexidade  das  estruturas  destes

espagos,

Trata-se  tamb6m  de  uma  reflexao  sobre  a  questao  do  acesso  do

cidadao comum as informae6es sabre ciencia e tecnologia no contexto de urn

museu      cientifico      pdblico,      destacando      mais      suas      caracteristicas

comunicacionais do que de preservagao do patrim6nio  hist6rico, A relevancia

social  de  se  conceber  e  desenvolver  espagos  socioculturais  de  Divulgagao

Cientifica leva a necessidade de estudos mais profundos sobre seus discursos

e pfaticas.

Estes estudos incluem a compreensao do que seja exatamente "informar

amplamente   o   grande   ptlblico".   Ou   seja,   entender  como   o   conceito   de

informagao  e  assimilado  na  realidade  tomada  como  objeto  empirico  desta

pesquisa, considerando-se uma tradigao de aproximadamente meio seculo de

estudos em Ciencia da lnformagao.

Os  pressupostos  metodol6gicos  para  esta  pesquisa  se  localizam  no

ambito   das   metodologias   qualitativas.   Mais   exatamente   em   urn  contexto

investigativo  do tipo  explorat6rio,  onde  o  campo  de  pesquisa  se  caracteriza
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como urn exemplo,  no qual  pode-se analisar com major clareza as quest6es

abordadas.

Optou-se pelo tipo de entrevista semi-aberta ou  semi-estruturada.  Esta

categoria possibilita uma interagao maior entre entrevistador e entrevistado,  a

livre expressao do sujeito de quem se deseja colher as informag6es, alem da

insengao de questoes mais abertas e espontaneas no decorrer do processo.

0 que caracterizou a entrevista adotada foi a elaboraeao de urn rote;.ro

pro/i'm/.Par de enfrew/-sfa que serviu de baliza para a busca de informa?6es.

Portanto, considera-se nesta pesquisa urn tipo de entrevista que se op6e

aos    metodos    estruturados.    Estes,    caracterizados    pela    formulagao    de

questionarios fechados,  muitas vezes, direcionam o entrevistado por caminhos

previamente delimitados.

Os  capitulos  foram  organizados  de  tal  forma  que  reflitam  a  linha  de

raciocinio, as justaposig6es ou interseg6es conceituais.

No primeiro, procura-se contextualizar de forma global os grandes temas

que  se  apresentam  na  pesquisa.  Sao  inseridas  obras,  autores  e  urn  breve

levantamento    hist6rico    dos    antecedentes    da    Comunicagao    Cientifica,

Divu[gagao Cientffica e Ciencia da lnformagao,

No segundo, sao abordados os conceitos de Divulgagao Cien{ifica e de

Museu   Cientifico,   juntarnente   com   outros   conceitos   correlates   que   sac

destacados ao longo desta parfe.

No terceiro e quarto capitulos,  procura-se,  respectivamente,  mostrar a

ciencia como dominjo cognitivo complexo e fornecer uma  introdu?ao ao plano

te6rico da Sociologia do Conhecimento.
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A  vida   cotidiana   6   analisada   no   quinto   capitu[o,   destacando-se   o

conceito  de  Acervo  Social  do  Conhecimento,  desenvolvido  por  BERGER  e

LUCKMANN  e  a  nogao  de  particularidade  e  genericidade  da  vida  cotidiana

desenvolvida por Agnes HELLER.

No sexto, o campo de pesquisa e destacado, com a descrigao de suas

caracteristicas.     Neste    capitulo    tambem    sao    descritos    os    aspectos

metodol6gjcos e analisados as entrevistas e documentos coletados .

As   considerag6es   finais   procuram   revisar   os   temas   anteriormente

tratados, buscando sistematizar os conceitos abordados ao longo dos capitulos

anteriores e as considerag6es obtidas atraves do auxilio da pesquisa empirica.

A exemplo de algo que se constfoi percorrendo caminhos prazerosos e

tortuosos,  esta dissertagao procura retratar urn momento de urn processo de

construeao   permanente,   onde   se   apresentam   a   possibilidade   de   novas

abordagens e o tragado de novas perspectivas.
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1  DIVuLGACAo CIENTiFICA E clENCIA DA INFORMACAo:  uM pANORAmA

Este  primeiro  capitulo  tern  come  objetivo  tentar  situar  o  tema  desta

pesquisa  no  campo  da  Ciencia  da  lnformagao,  ou  seja,  apresentar  os  elos

entre  Ciencia da  lnforma€aQ e  Divulga€ao Cientificaf .  Para  isso,  opfa-se  nao

por  urn  relato  detalhado  e  cronol6gico  do  desenvolvimento  do  campo  da

Ciencia da lnformagao -ja presents em outros trabalhos2 -, muito menos da

Divulgagao Cientifica,  mas sim procura-se  mostrar a desenvolvimento destes

campos  em  fun?ao  da  extensao  de  uma  no?ao,   a  de  comun/.ca£§o  nas

sociedades  modernas.  E  importante  lembrar  que,  apesar  de  se  destacar  a

papel da comunicagao nas sociedades modernas, fica claro que as praticas de

comunicagao  existem  ha  muito  mais  tempo,   ou   melhor,  desde  quando  o

homem come?ou a se comunicar.

Neste contexto,  se destacam a ci-bemefr.ca e o fen6meno da exp/osao

I.nfor7r7ach`owa/, originarias na decada de 40, alem do contexto da comuni.ca?§o

cientifiica.

Considera-se  que,  no  Brasil,  foi  no  ambito  da  Ciencia  da  lnformagao,  que  as  quest6es
relativas a Comunicacao Cientifica,  e portanto a Divulgagao Cientifica,  se aprofundaram e se
expandiram ao longo do tempo, embora, na atualidade, outras areas do conhecimento passem
a se voltar mais detidamente para tats quest6es.
2  HEFtNER,  Saul,  Brief  History  Of  Information  Science.  Joumal  Of  the  American  Society  for

Information  Science,  35(3):  157-163,  1984;  tambem  PINHEIRO,  Lena  Vania  R.    LOUREIRO,
Jose Mauro. Traeados e Limites da Ciencia da lnformagao.  a-6nci-a cfa /nfom'7af8o,  v.24,  n.1,
p.42-53,  jan./abr.1995  e;  SARACEVIC,  Tefko.  Ciencia  da  informaeao:  origem,  evolugao  e
relagdes. Perspecgivas da Cr.§ncf.a c/a /r]forma€8o, Belo Horizonte, vol.1,  n.1, jan./jun.1996.  p.
42.
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1.10 ideal da Cibem6tica

A Cibern6tica3 volta-se para a pesquisa das leis gerais da comunicaeao,

no que diz respeito aos fen6menos naturais ou artificiais, ao meio ambiente, as

maquinas, aos homens e seu meio social. Procura estudar a mensagem, como

meio de dirigir, controlar ou regular as maquinas e a sociedade,  como mostra

seu fundador, Norbert WIENER:

t`Desde o tim  da  Segunda  Guerra  Mundial,  venho trabE.Ipandp

;at; -muitas  ramifiicalg6es  da  teoria  das  prensage.ns.. Al€T .da-{eoria da transmissao das mensagens da  engenharia  el6{rice,
-i;a  urn campo mais vasto  que  inclui  nao  apenas a estudo qa

linguagem inas tamb6m o estudp d.as. menspgens c.p_T_a_ .T_eiojs_-dg-Jifigir  a  maquinaria  e  a  sociedade.,. a  qesenvol¥iTento  P_e_

maqui-nas  comdutadoras  e_ oyfros  ?ut6.in.atos  que  tais,  ?ep_a_s_
reflax6es  acerca da  psicologia  e  do  sisteapa  nervoso,  e  uma-;i;;;; i=6ria conjeturai do medodo cientifi|co.'A

Enquanto as Ciencias Cognitivas procuravam compreender e reproduzir

os processos mentais,  a Cibernetica e sua coirma, a Rob6tica,  procuravam a

compreensao  e  reprodueao  dos  processos  biol6gicos  e  motores  dos  seres

humanos.

As   investigag6es,   em   Cibernetica   e   Rob6tica,   foram   no   sentido

pragmatico de promover o aperfeigoamento e o controle  motor de  maquinas,

assim    como    de    encontrar    linguagens    que    permitissem    uma    melhor

comunicagao   homem-maquina,   maquina-maquina   e   maquina-homem.   Em

3 0s usos anteriores da palavra cibernetica foram desconsiderados na pesquisa, ja que nao

demostram continuidade com o movimento iniciado em 1942.
4 WIENER,  Norbert.  Ci-bem6fi.ca e sociedade:  o  uso humano de seres humanos.  Sao  Paulo:

Cuitrix,  ig54, p.15.
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outras palavras, desenvolver linguagens e fecnicas que permitissem enfrentar

os problemas de controle e comunicagao.

A Cibernetica se ocupava dos sistemas de controle e de comunicagao

nas  pessoas  e  nas  maquinas,  estudando  seus  a§pectos  e  mecanismos  em

comum, buscando a compreensao e a funcionamento do homem, seu sistema

nervoso, muscular com a criagao de maquinario analogo (rob6s e ciborgs).  No

interior  do  campo  aberto  pela  Cibernetica     encontram-se  urn  conjunto  de

maquinas   de   diversas   especies   e   toda   gama   de   mecanismos   que   se

assemelham a vida.  Estes atuam,  atraves de seus metodos,  nos campos da

Eletr6nica e da Biologia.

Como  movimento,  iniciou-se por volfa  de  1942,  atingindo seu  auge  na

d6cada  de  50  e  declinando  a  pariir  da  decada  de  60.  Atraves  de  Norbert

WIENER5 se estabeleceu coma djsciplina, apesar deste autor nao considefa-Ia

coma tal,  desenvolvendo-se dentro de urn universo cientifico,  inicjalmente em

uma dimensao puramente tecnica.  Pofem, extrapolando esfe universo, elevou-

se, segundo BRETON, a urn papel unificador, " (...) urn wa/or de a/cance mu/-fo

mais geral e em grande parte identifilcado com a modemidadd'6. Segundo eske

mesmo autor,  ha urn aspecto principal que deve ser discutido,  inclusive coma

heranga da Cibernetica: a interaeao entre as grandes fecnicas de comunicagao

e a contexto social em que elas intervieram, vista que,

5 Norbert WIENER, matematico, ensinou sua especia[idade durante quase tQda sua carreira no

Massachusetts Institute of Technology -MIT, Cambridge (EUA).
6 BRETON, Philippe. A LffapI.a da comLfm.capao.  Lisboa:  I. Piaget,1992, p.14.
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"  (...)sem  a  imensa  ressonancia  social  de  que  beneficiou  a

nogao  primeira  de  comunicagao  nos  anos  quarenta,  ela  teria

#net#riao:edcajg°fr§Sn°t[eaj:aasnduamcoumn§Vnejgsa°dedecjes§gt###:Ca:,§aorestrito,no

Os  valores  preconizados  por  WIENER  representam  a  temor  de  urn

mundo do p6s-guerra, ameaga nuclear, Guerra Fria, a sombra da desordem, do

caos. Havia em WIENER, de acordo com BRETON, a certeza da existencia de

uma  nogao  unificadora  -  a  comunicagao  -  sendo  urn  pensamento  "de

sobrevivencia",  urgente. Assjm,  sem  medir as conseqHencias disso, WIENEF3

revelou-se prestes a estabelecer,  com a comunicagao,  urn novo valor que se

adaptafa perfeitamente as expectativas e esperangas da sua 6poca".8

Uma  obra  de  WIENER  e   bastante   significativa   coma   marco  deste

perfodo.  Escrito em  1949,  The Human  Use  of #unar}  Be/.ngs  (Publicado  no

Brastil  corm  Cibemetica  e  sociedade:  a  uso  humano  de  seres  humanos),

segundo   palavras  do   pfoprio  autor,   e  voltado  tambem  para  o  leitor  nao

cientista,  onde  divulga  e,  par  que  nao  dizer,  populariza,  os  resultados  de

pesquisas  anteriores  publicadas  em  1948,  em  Clybemefr`es.  Se  par  urn  [ado

Cybemeffcs interessa aqueles que procuram as bases fecnicas da Cibernetica

ligadas a comunidade cientifica,  por outro,  The Human use of Human Bei.ngs

nos traz suas reflex6es sobre a sociedade como urn todo, coma nos demonstra

o pr6prio autor:

i,bid., p.`5.

8  ,bid-l p.33-
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"A tese  deste  livro  6  a  de  que  a  sociedade  s± (grifo  nosso}

pode ser compreendida atrav6s de urn estudo das mensagens
a das facilidades de comunicag5o de que disponha; e de que,
no future desenvolvimento dessas mensagens e facilidades de
comunica§ao,  as mensagens entre o  homem e  as maquinas,
entre maquinas e a homem,  e entre a maquina e  a  maquina
est5o   dest.inadas   a   desempenhar   papel   cada   vez   mais
importante.'9

Com a objetivo de fortalecer teoricamente este papel, WIENER transp5e

a nogao de entropia`°, advinda da termodinamica, para o campo da informagao

e comunicagao.

Em  suma,   o  que  se  considera  aqui  para  o  estudo  da   Divulgagao

Cientifica 6 o  memento  hist6rico  na qual  a no?ao de comunica?ao,  de forma

ut6pica  ou  nao,  passou  a  ser considerada  por  muitos  como  urn valor.  Valor

central  para  a  homem  e  a  sociedade:  a  imperativo  de  que  informagao  e

comunicagao  determjnam  o  entendimento  da  sociedade,  a  controle  sobre  a

meio ambiente.

1.2 Explosao da lnformacao

Outro   aspecto   a   ser   consjderado   e   o   fen6meno   da   explosao

informacional  identificado  par  Vannevar  BUSH,  cientista  do  Massachusetts

Institute of Technology -MIT, no artigo As We May Tbi.rlk , escrito em 1945 e

9 BRETON, phiiippe, ap.c7'f,, p.  16,

10  Entropia  significa,   em   linha  gerais,   a  necessidade  de  obtengao  de  informap6es   para

combater uma desordem, ja que essa desordem e contfaria a ordem gerada pela informacao.
Segundo WIENER, trata-se de uma medida de desorganizaeao, sendo a informapao conduzida
par urn grupo de mensagens] a medida de organizagao.
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caracterizado   como   precursor   da   definigao   do   campo   da   Ciencia   da

lnformagaot`.  Segundo  HERNERJ2,  BUSH foi  o primeiro  a  chamar a  ateneao

para  a  jmportancia  do  papel  da  informa?ao  no  apoio  a  pesquisa  durante  a

Segunda Guerra Mundial.

Na obra em questao,  BUSH  identifica urn problema e prop6e solug6es.

0    problema    identificado   foi    "tornar   acessivel    em    grande    escala    urn

desordenado    estoque    de    conhecimentos",    urn    acervo    crescente    de

conhecimentos reunidos diante de urn crescimento vertiginoso das jnformag6es

e seus  registros.  Este  crescimento  exponencial  da  informaeao deveu-se,  em

grande parte,  aos esfongos de desenvolvimento da  Ciencia  e Tecnologia em

fungao da Segunda Guerra Mundial.

A explosao informacional era identificado por BUSH como urn problema

critico da epoca e que poderia ser enfrentado atraves do usa das tecnologias

da informagao.

0 desenvolvimento cientffico e tecnol6gico do p6s-guerra trouxe com ele

a  preocupagao  com  as  formas  de  gestao  das  informae6es  necessarias  a

indivTduos,  grupos  e  organizag6es  envolvidos  com  ciencia  e  tecnologia,  urn

"ajuste  tecnol6gico,   em  consonancia   com  a   espirito  do  tempo,   alem  de

estrategicamente atrativa".13 A nogao da importancia estrategica da informagao

se expandiu  nas decadas seguintes,  tomando corpo nos trabalhos de outros

11  SARACEVIC, Tefko.  Ciencia da informapao:  origem,  evolueao e rela?des.  Perspectivas da

C7.enc7.a da /nforr»agao, Belo Horizonte, vol.1, n.1, jan./jun.1996, p.42.
12  HERNER,  Saul.  Brief  History  of  Information  Science,  Jouma/ Of #}e  AmeH.can  ScoJ.edy  for

/nformafi-on Sci.once, 35(3),1984, p.157.
13 SARACEVIC, Tefko, ap.ch., p. 42.
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autores,  ramificando-se em quest6es  mais  especificas,  como  por exemplo  a

comunicacao das informag6es em ciencia e tecnologia na e para a comunidade

cientifica e para a sociedade em geral.

1=3£j§nciadalnfQ±mafagLfem±±p±£afagfi£JgE±HgaLanjy±oCientifica

Diante de urn panorama construido em tomo da nogao de comunicafao,

considerada  coma  valor  central  para  o  homem  e  a   sociedade,   aliado  a

existencia de uma grande quantidade de informag6es cientificas e tecnol6gicas

e seus registros,  identificam-se diversos campos e sub-campos ligados direta

ou  indiretamente  ao  campo  da  informagao.  Neste  estudo,  consideraremos  a

Ciencia da lnformagao, a Comunicagao Cientifica e a Divulgagao Cientifica.

BORKO]4,   em   artigo   de   1968,   define   Ciencia   da   lnformagao,   ja

consjderada   urn   campo   de   estudo,   atraves   da   sintese   dos   concejtos

apresentados par TAYLORt5, dois anos antes:

"=££fi±f!a±Fue inv.estiga as propriedades e o comportamento da

ipf.o_r_P3p±_p_, _ a.s  fprg.is  qua  iegem  seu ii;x;--i-i:-.;-3i:i utie
P^rt:=.S.Sarm`menn::^d^a^^i^nf?_rTffa_op?raace§sibiiid_ade-e--ri{il;ira;:;6
6nt:£aans;-,a££^Proc^e¥^0__iTpl£_.±L_brigem,disst§iri-n_-=grfo:`grf%a:i,

P:®g^anfz^ag;an2:_afT=a_zen^am_ento,;pcu.,pe.ragf;;_..i_nt==Swit=;;f£;v±u_SP+_d_S±fip_fprma.9,ap.   a  c.€mpo  a  d;erivi;do 'ou --;=|riiiirnrgi;o Va

T^aSn:fff c^£.,.^, ,6gfc_a_,_..=_,jnof:.[stjca,      psj_±o]56j;,_.__i:;n_§£og;aC^O^rn_I:nt:a^C^ip=n_a!  LPL3?_qLri_Sa    d?s    a.pefee6es, -irtes--`d;iiicaI-s,
c^o^m_u_n_ic_€,gees,biblfoteconomia,ad-mini=trag6oi-ilieuna5-5.:t-=S
Campos."

"BORKO,H.Informatjonscience:whatisit?AmerI.canDcoumenfafI.on,190:3-5,jan.1968.

15 TAYLOR,  Robert  S.  Professional  aspects  of information  science  and  technology.  AR/ST -

AnnuaiReviewoflnformationscienceina-iedis;iiiiin-.`1-:;-:-giac.F`#.
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BORKO   definiu   como   objetivo   da   Ciencia   da   lnformacao   oferecer

informag6es  que  levafao  a  urn  aprimoramento  das  instituie6es  e  processos,

para a acumula?ao e transmissao do conhecimento.

Segundo o  autor,  estas  instituig6e§  nao  seriam capazes  de  atender a

demanda  de  informa?6es  da  sociedade,  cabendo  a  Ciencia  da  lnformagao

aprimorar, entre outras coisas, os processos de comunicagao e de transmissao

de informae6es.

No mesmo artigo, o autor analisa o campo da Ciencia da lnformagao mos

seus aspectos de ciencia pura e aplicada - o que pode ser visto em TAYLORt6.

0 trabalho investiga as propriedades e o comportamento da informaeao,  sua

utilizagao  e tran§missao,  al6m  do  seu  proce§samento  para  armazenagem  e

recuperaeao.

Na  decada  de  70,  estudos  da  corrente  da  antiga  Uniao  Sovietica,

indicavam  novas  abordagens  com  relaeao  a  informagao  cientifica.  Segundo

PINHEIRO e LOUREIR017, citando FOSKETT, a conceito russo de informagao

cientifica e mais abrangente do que a compreensao do termo pelos ocidentais[

Nesse sentido, a conceito russo estaria mais proximo de conhecimento como

urn   todo,   destacando-se   assim,   os   aspectos   sociais   da   ciencia   e   da

comunica€ao da informa?ao.

Na  decada  de  90,   SARACEVIC  redefine  a  Ciencia  da   lnformagao,

segundo o que considera urn enfoque contemporaneo:

`6  ,bid„ p-z8.

t7  PINHEIRO,  Lena  Vania  R.    LOUREIRO,  Jose  Mauro.  Trapados  e  Limite§  da  Ciencia  da

!nformagao.  Ci.enci-a de /r7fom7agao, v.24, n.1, p.42-53, jan./abr.1995. p. 45.
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``A Ciencia da  lnformagao 6 urn campo dedicado as questoes

cientificas e a pratica  profissional voltadas  pare os  problemas
da efetiva comunicagao do conhecimento e de seus registros
entre  os  seres  humanos,  no  contexlo  social,  institucional  ou
individual   do   usa  e   das   necessidades   de   informa?ao.   No
tratamento  destas  quest6es  sao  consideradas  de  particular
j#ntfeo%ecjonaajss.„48Vantagens      das      modernas      tecnoiogias

Neste   contexto,   os   problemas   que   emergem   da   comunicacao   do

conhecimento  estao  no  amago  das  quest6es  levan{adas  pela  Ciencia  da

lnformagao.

Tambem  a  interdisciplinaridade  desta jovem  ciencia  se  apresenta  nas

quest6es   cientificas   e   pfaticas   profissionais.   0   campo   interdisciplinar   da

Ciencia da lnformagao se mostra complexo e sujeito a mdltiplas vis6es, sendo

melhor visualizado atraves de representa?6es graficas como a de PINHEIRO e

LOUREIRO`9, reproduzido a seguir.

18 SARACEVIC, Tefko, op.Of„ p.47.

19  ,bid-, p. 50.
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Fig. 1 : Diagrama dos tragados e limites da Ciencia da lnformagao de PINHEIRO e LOUREIR02°

Pode-se observar que,  tanto a Comunica?ao  Cientifica  e Tecnol6gica,

quanto  a  Divulgagao  Cientifica  sao  consideradas  coma  especia[idades  do

campo  da  Ciencia  da  lnformagao,  abrindo  para  diversos  campos  onde  se

mostram  presentes.  0  diagrama  contribui  para  mostrar,  a  exemplo  de  uma

tomada a6rea em urn vasto campo, tragados e limites nao tao visiveis quando

observados no detalhe. 0 que faz lembrar as intrigantes figuras desenhadas no

20 0 diagrama,  elaborado ha seis anos, vein sendo rediscutido e reformulado pelos autores,

nao havendo mudangas significativas nos t6picos que interessam diretamente a esta pesquisa.
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deserto de Nasca no Peru, observadas em seu esplendor quando vistas em urn

Sobrev6o.21

No diagrama tern-se como especialidades vinculadas a esta pesquisa as

areas lnformagao, Ciencia e Sociedade, Divulgagao Cientifilca, Representag5o

da  lnforma?ao e Comunicag5o Cientifica e Tecnol6gica. Estas espectiahiidedes

abrem  para  areas  reconhecidas  do  conhecimento,  incluindo  a  Museologia,  a

Sociologia da  Ciencia,  a  Hist6ria da Ciencia,  a Comunicagao e   o Jornalismo

Cientifico. As areas do conhecimento aparecem par vezes,  referindo-se a mais

de uma especialidade, a exemplo da Museologia e da Hisforia da Ciencia.

0 que foi observado no diagrama ajuda na conclusao de que a Ciencia

da lnformagao disp6em de instrumentos, 6culos que permitem uma observacao

diferenciada destas areas do conhecimento.  Os 6culos  podem fazer ver sob

mdltiplos olhares, ou se preferir quest6es cientificas, que se apresentam diante

de   praticas  profissionais   presentes  em   urn  vasto  espectro   de   areas   do

conhecimento. Uma dessas areas 6 a pfopria Comunicagao Cientifica.

A Comunica?ao Cientrfica  esta voltada  para  os fen6menos  basicos de

geragao, transmjssao e difusao de informae6es cientificas e tecnol6gicas, alem

dos sistemas onde estes  processos ocorrem. Investiga geradores e receptores

da informagao (produtores e usuarios), meios utilizados (veiculos),   o contetldo

21

caracterizam por gigantescas e impressionantes figuras geometrica§, animals e humanas feitas
nas  areias  do  deserto.   As  linhas  multjformes]   foram   supostamente  usadas  por  antigos
a§tr6nomos  peruanos  como  se  fossem   urn   grande  calendario  solar  e  lunar.   uma  das
curiosidades a respeito das linhas e a fato de que s6 podem ser observadas em sua magnitude
atraves de urn sobrevto no terreno. (http://www.rep.net.pe/rep/nasca/intro.htm -capturado em
25 jul 2001 )

As  linhas  de   Nasca,   sao  testemunhos  culturais  pie-incas  localizado§  no  Peru  e  se
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da   informagao  transmitida   e   o   contexto   ou   ambiente   de   ocorrencia.22  A

Comunicagao   Cientifica   esfa   voltada   para   processos   de   transmissao   da

informagao   intra-comunidade   cientifica,   sob   os   dominjos   ou   sub-sistemas

formal e informai23.

Se a Comunica?ao Cientifica tern coma caracteristica o seu carater de

tratamento  de  informag6es  em  urn  universo   intra-cientifico,   outro  conceito

desenvolvido  dentro  da  Ciencia  da  lnformagao,  abriu  possibilidades  para  a

construgao, tratamento e divulgagao de informag6es de diferentes especies, a

Socializaeao da lnformagao.

Heloisa Tardin  CHRISTOVAO  e  Gilda  Maria  BRAGA,  atrav5s  de  suas

pesquisas  no  ambito  da   Recuperagao  da   lnforma?ao  e  da  Comunica?ao

Cientifica,  inauguraram  no  Brasil  os  estudos  da  Socializacao  da  lnformagao

como especialidade da Ciencia da lnformagao:

"Socializa§ao da  lnforma§ao I 6 I aqui entendida nao somente

como a `tradugao' da informa?ao cientffilca e tecnol6gica para o
pdblico  em   geral,   mas   principalmente  coma   a   constru§ao,
tratamento e divulga§ao de informa§6es de diferentes tipos em
paroeria,  ou  seja,  a  partir da  defini?ao  conjunta  pQr parts  de
produtores  e  usuarios,  que  aqui  se  con-fundiram,  de  suas
necessidades,  e de quais seriam os caminhos  (mctodologias)
mats adequadas para atend&|as.»24

22 Cl+RISTOv^O, Helalisa Tard-in`  a pracesso de comunicagao cientifica e a transferencia de

informagao em ciencia e tecnologia, add. (preprihi}.
23 Sistema Informal: informagao tipica de pesquisa em fase inicial, que atinge pequeno pdblico

selecionado  pe[os  geradores,  per  meio  de  conversas,  cartas,  seminarios  fechados  e  pfe-
publicap6es.   Formal:   nao  ha  mais  selegao  para  quem  a  informagao  e  disseminada,   na
comunidade cientifica com urn todo e nos servigos divulgadores de trabalhos cientificos, artigos
de periedicos, livros, monografias, etc. I/bi.d., p.3 I,
24   BRAGA,   G.M.,   CHRISTOVAO,   H.T.   Projeto   lntegrado   de   Pesquisa   "Socializagao   da

informaeao:  desenvolvimento  de  Metodologias  para  a  sua  EfetivapaQ.  Estudo  Aplicado  as
Areas de Ciencia da lnformacao e de Saadet'. Re/afdfro de Afz.Ltidades[ Periodo: marpe de 1995
a ju[ho  de  1996.  Rio  de  Janeiro,  Programa  de  P6s-Graduaeao  em  Ciencia  da  lnformagao.
Convenio CNpq/lBICT -UFRJ/EGO,1996.  p.2.

Ej
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Deve-se salientar que estas mesmas autoras irao contribuir fortemente

para a recorte da Divulgagao Cientifica dentro do campo, ou do amplo espectro

tematico da Ciencia da lnformagao.

0 conjunto de atividades ligadas a  Socializaeao da  lnformaeao  estava

vinculado   as   experiencias   no   Curso   de   P6s-Graduaeao   em   Ciencia   da

lnformagao  do  [nstituto  Brasileiro  de  lnforma?ao  em  Ciencia  e  Tecnologia  -

lBICT nas linhas da Comunicagao da lnformagao, Desenvolvimento de Redes e

Modelos de Comunicaeao.

De acordo com LOUREIRO, a Socializagao da lnformagao representou a

rupture   com  canones  te6rico-pfaticos   configuradores   da   Recuperagao  da

lnforma?ao e da Comunica?ao Cientifica:

"Trata-se,    nao   mais   da    transferencia    hierarquizada    das
representa?5es, interpretag6es e codifiicagdes unilaterais, mas.
optando pela intermaticidade em fugar da interdisciplinaridade,
de   estruturar  espa?os  e   ag6es   info-comunicacionais   onde
confluam   heterogeneos  atones  sociais,   saberes,   `vis6es  de
mundo  na  busca  da  concretizagao  de  objetivos  coletivos  e
individuals.  Para  atem  das vis6es  tradicionais,  a  socializagao
da  informa§ao  remote  a  construgao,  tratamento  e  divulgagao
dsao[j:natnperdmaad§ef85  em    regime    de    Coopera§ao,    parceria    e

Ainda de acordo com o autor, a Socializagao da lnformacao surge como

alternativa  a  elitizagao  da  ciencia,  estimulando  a  relagao  desta,  enquanto

cultura, com a sociedade como urn todo.

25 LOUREIRO,  Jose Mauro Matheus.  Represenfag§o e mLiseLi c/'enfi'fr-co:  o instrutivo aparelho

de hegemonia (ou:  uma profana liturgia hegem6nica).  Rio de JaneirQ:  DEP/lBICT-EGO/UFRJ,
2000. Tese de Doutorado em Ciencia da lrfrormacao, p.119.
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Foram  selecionados  tambem  alguns  trabalhos  relacionados  ao  tema

Divulgagao Cientifica elaborados ao longo do Programa de P6s-graduaeao em

Ciencia   da   lnformagao   no   lBICT.    Estes   trabalhos   foram   considerados

representativos para o aprofundamento te6rico das pesquisas voltadas para o

tema:

1.   Patricia   Liset   HERNANDEZ   CANADAS26,   trabalhou   com   os   peri6dicos

Ciencia Hole e Ciencia e Cultura [198JIt

2.   Luisa   MASSARAN127,   destaca   urn  hi§t6rico  dos  fatos   que,   segundo   a

autora,   contribuiram   para   urn   aumento   das   atividades   de   Divulgagao

Cientifica no Brasil [1988];

3.   Angela   Cardoso   GUEDES28,   analisou   cartas   de   1988   recebidas   pelo

programa Globo Ciencia dos seus telespectadores (1991);

4.   Rose Aylce  Oliveira  LEITE29,  defendeu  a  dissertagao  "Difusao  da  ciencia

moderna em instituigao de ciencia e tecnologia: urn estudo de caso" [1991];

5.   Clovis  Ricardo  Montenegro  de  LIMA3°,  dissertou  sobre  a  AIDS  e  o  que

considerou uma "epidemia de informag6es" [1992];

26 HERNANDEZ CANADAS,  Patricia Liset.  Os pen.6d7.cos Cf.enc;.a #oje e Cf.enci.a e CL//£Lira e a

cfi.wlgagao cj-enfj'ffca no Brasl./.  Orientadora:  Heloisa Tardin  Christovao.  Rio de Janeiro,  1987.
190p.  Diss.  {M.Ci.Inf.) -UFRJ/lBICT.
2]  MAISsAIRAINl, Lu.lea. A divulga?ao cient[fica  no _Fio. dp Jan.pi.ro.-  a!gu_rna_3 :ct.IFr_±_ so.P:e]a_

decada de 20.  Orientadores:  Lena Vania  Ribeiro  Pinheiro e  lldeu  de  Castro  Moreira.  Rio de
Janeiro,1988.127p.  Diss.  {M.Ci.Inf.) -UFRJ/lBICT.
28  GUEDES,  Angela  Cardoso.   G/obo   CI.enci.a:   inventario  e  analise  do  arquivo  de  cartas

reebidas recebidas dos telespectadores em  1988.  Orient.:  Helofsa Tardin Christovao.  Rio de
Janeiro,1991. 284p. Diss. (M. Ci.  Inf.) -UFRJ/lBICT,
29   \EITE,  F`ose  A:vlce  CINIvd\ra.   Difusap.  9e  Ci9Ci9   in_Pqe.pr_=_ _emn.. !n.st!t¥i_?_a_P,._de^nc¥fnc^j®aQne

feeno/ogi.a : urn estudo de caso. Orient,: Heloica Tardin Chri§tovao, Rio de Janeiro,1991.13gp.
Diss. (M, Ci.  Inf.) -UFRJ/lBICT.
30 LIMA,  Clovis Fticardo Montenegro de. A/DS -L7ma epf-demi.a de I.nformafdes.  Orient.:  Ester

Kosovski e Maria Nelida Gonzalez de G6mez.  Rio de Janeiro,  1992.  192p.  Diss.  {M.  Ci.  Inf.) -
UFRJ/lBICT.
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6.   Marcos   Gongalves   RAMOS31,   estudou   a   divulgagao   das   informae6es

focalizando o caso da energia nuclear no Brasil [1992];

7.   Maria lracema GONZALEZ32, estudou a visao do ptlblico leitor sabre textos

de Divulgagao Cientifica [1992];

8.   Anelise    Silveira    Rublescki    BRAGA33,    tratou    de   jornalismo    cientifico

acompanhando as redag6es de 0 G/obo e Joma/ cJo Brasi7 [1993];

9.   Geni    Rodrigues    da    Costa    HIRATA34,    realizou    estudo    quantitativo

explorat6rio sobre textos cientificos e de divulgagao [1994];

10.  Jos6 Mauro Matheus LOUREIRO] pesquisou o fen6meno da hegemonia de

GRAMScl,    presente   nas   representae5es   da   informagao   geradas   e

transferidas nas expo§ie6es dos museus cientificos ptlblicos brasileiros.35

31   RAMOS,  MaTcos  Gonpeives.   Divulgacao  e  informa§ao  em  Energia   Nuclear.  `ideolog:iia,

discurso e linguagem. Orient.:  Lena Vania Ribeiro Pinheiro.  Rio de Janeiro+  1992.  139p.  Diss.
(M. Ci.  Inf.) -UFRJ/IBICT.
32 GONZALEZ, Maria lracema. A c/r-wulgap§o cier7fi'ri.ca:  uma visao de seu pdblico leitor. Orient.:

Heloisa Tardin  Christovao e Maria  Nelida  Gonza[ez de  G6mez.  Ftio  de  Janeiro,  1992,  143p.
Diss.  (M. Ci.  Inf.) -UFRJ/lBICT.
33 BRAGA, Anelise Siiveira Rublescki.  Joma/i.smo Ch.enf7Ti.co:  o dia-ardia das redae6esL  Estudo

de case dos jomais "a Globo" e "Jomal  do Brasil".  Orient.  Heloisa Tardin  Chri§tovao.  Ftio de
Janeiro,1993.141p. Diss.  (M. Ci. Imf.) -UFRJ/lBICT.
34  HIRATA,  Geni  Ftodrigues da Costa,  Do texto cientifico ao texto de divulgaeao:  urn  estudo

quantitativo explorat6rio.  Orient.  Gilda  Man.a Braga.  Rio  de janeiro,  1994.  175p.  Diss.  (M.  Ci.
Inf.) -UFRJ/lBICT.
35 LouRE|RO, lose Mauro Matheus.  Op.CJT.
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1.4 -Conclusao: os elos

Na  tentativa  de  demonstrar  os  elos  entre  a  Divulgagao  Cientifica  -

como  conjunto  de  praticas  e  condicionantes  te6ricos  -  e  a  Ciencia  da

lnformagao - como campo cientifico - procura-se mostrar que,  no contexto

hist6rico de criagao da Ciencia da lnformaeao, do desenvolvjmento cientifico e

tecnol6gico,  as  relag6es  entre  ciencia e sociedade se  modificaram  de  forma

marcante.  Estas  modificag6es  se  refletiram  nas  atividades  de  divulgagao  da

ciencia.

A Divulgagao Cientifica possui antecedentes hist6ricos que remontam os

seculos  Xvl   e  XVII,   atraves   da   revolugao   cientifica,   onde   atividades   de

divulga?ao  dos  resultados  das  pesquisas,  descobertas  e  invengdes  ja  se

faziam necessarias. No seculo XIX ja se destacavam as confetencias pdblicas,

reunindo uma grande audiencia nos locais onde eram realizadas. No entanto, a

surgimento do profissional de Divulgagao Cientifica nao cientista se trata de urn

fen6meno eminentemente do periodo p6s-guerra.36

Urn periodo marcado, principalmente pela desconfianga quanto ao futuro

de urn mundo tecno-cientifico, ap6s a atuagao decisiva de cientistas no conflito,

al6m dos exemplos vindos do lan?amento das bombas atomicas.  Era preciso

comunicar,   tomar   a   comunicagao   coma   uma   nogao   unificadora,   coma

36 MEADOWS, Jack.  EI proceso de la popularizaci6n de la ciencja y la tecnologia:  un bosquejo

historico. In: MARTINEZ, E. FLORES, J (ccmp.). La papu/ar7.zacf'6n cfe /a cfenor'a y /a feeno/Qgf'a.
Mexico, DF, UNESCO/ Red-POP/FCE.1997, p.43.
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demonstrou WIENER, e principalmente ffcotidianizar" a ciencia e seus produtos

atrav6s dos meios de comunicagao disponiveis.

A ciencia no cotidiano e urn dos legados do periodo, cenario da exp/osao

I.nformaci.ona/ de BUSH, crescimento da comunica?ao cientifica e expansao da

divulgagao de  informag6es  cientificas  para  o  pdblico  em  geral,  fen6meno  de

interesse da Ciencia da lnforma?ao e de outros campos do conhecimento.

Ap6s o panorama descrito, cabe indagar §obre o que se pode entender

por divulgar ciencia e em que cenarios ela pode se efetivar.
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2 0 MuSEU CIENTiFICO COMO LOCUS DE DIVULGACAO CIENTiFICA

2.1  Divulaacao Cientifica: (im)Drecis6es conceituais

Definir  o  termo  DivLi/gag8o  Ci.enfi'f7-ca  significa,  na  maioria  das  vezes,

distinguir urn conceito de outros que lhe sao correlates, o que acaba par tornar

o seu entendimento impreciso e sujeito a ambiguidades.  Para o objetivo deste

trabalho,  foram  analisadas  as  considerae6es  feitas  per  Wilson   da   Costa

BUENO,  autor tradicionalmente  citado  nos  trabalhos  da  area,  bern como  de

Philippe ROQUEPLO.

Considera-se que os dais autores se complementam para auxiliar numa

compreensao  mais  aproximada  do  significado  de  Di.vulgagao  Cienfffica.  A

opgao por esses autores se deve justamente a essa complementaridade, onde

ha uma tentativa de delimitar Divulgagao Ci'erzfiT7.ca e seus conceitos correlates,

sem negar sua abrangencia caracteristica.

BUENO busca desfazer o que considera uma confusao conceitual entre

os  termos  joma[ismo  cientifico,  sou  ohiy€to  de  -rmtereseeT  Difusao  Cientifica,

Dissemina§ao  Cientifica  e,  fiinalrnerrfeE  Divulgagao  Cientifica.  PaTa  a  tarcta,

tomou como refetencja, os conceitos conferidos aos mesmos termos pelo autor
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venezuelano  Ant6nio   PASQUAL14,   levando   em   consideragao   relag6es   de

inclusao e complementaridade.

0 quadro a seguir procura mostrar as relag6es delineadas por BUENO.

Quadro 1 : relag6es conceituais delineadas por BUENO

BUENO   imprime  ao  termo  c#usao  cf.enfi'ffca,   uma  abrangencia  que

incorpora formas especificas e determinadas de difusao.  Neste ponto,  o autor

difere de PASQUALl, ao recusar a exclusao da area de ciencia e tecnologia no

conceito. Ao contrario deste autor,  BUENO engloba na c/i.fLisao ci'er7fi'ffca, tanto

as  informa?6es  voltadas  para  urn  pdblico  seleto  de  especialistas  -  nao

inclusos no conceito de PASQUALl -quanto para o pdblico em geral:

"A  extensao  do  conceito  [de  difusao  cientifiica]  permite

abranger  os  peri6dicos  especializados,   os   bancos  de
dados,    os   sistemas   de   informag5o   acoplados   aos
institutes e centres de pesquisa, os servigos de alerta das

I PASQUALl, A. Compreencfer /a comun;.cacf.6n. Caracas. Monte Avila Editora,1979.
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bibliotecas, as reuni6es cientificas (congressos, simp6sios
e seminarios), as se?6es especializadas das public:aE6es
de  carater geral,  as  paginas  de  ciencia  e  tecnologia,  o
cinema dito. cientifico e ate mesmo os chamados colegios
invisiveis.'Q

Percebe-§e no trecho citado,  a sentido amplo presente no conceito de

dffus§o  c/-enfi'fi-ca  do  autor.  0  quadro  1  ja  demonstra  que  o  termo  incorpora

tanto a divulgagao, quanta a dr.ssem/nafao ci.er]ff'#ca.

Considerando  o  conceito  de  Df.w/gagao  CI.e#ff'#ca  de  interesse  direto

para  esta  pesquisa,  sao  tragados  abaixo  apenas  os  contornos  basicos  do

s.ignlticado do termo dissemina?ao cientl'fica..

"a  processo  de  dissemina§ao  da   ci§ncia  e  da  tecnologia

pressupde    a    transferfencia    de    informag6es    cientificas    e
tpe%#:a:g§Cefes{o,trfaon#argtoaspo;gs#ias;SSpecializados,  a  urn

Percebe-se  que  o  conceito  de  di.ssem/.nag§o  ci-enf/'ffca  esta  ligado  ao

conceito  de  comurri.cagao  cf'enfi'ffca  e  feono/6gr-ca4,  sendo  que  nesfe  dltjmo,

evidencia-se os meios formais e informais com os quais o processo se realiza.

Se  considerarmos  como  pdblico  a  pr6pria  comunidade  cjentifica,   os  dojs

termos se {ornam analogos.

Este   grupo   seleto,   formado   por   especialistas,   podera   ainda   ser

subdividido  em  grupos  intrapares  e  extrapares  (ver  quadro  1).  No  primeiro

caso, a dissemina?ao ocorre entre especialistas em torno de uma mesma area

do conhecimento,  com contetldo  especifico e  c6digo fechado.  Ja  a segundo

pressup6e  a  circulagao  de  informag6es  entre  especialistas  fora  do  dominio

2 BUENO, Wilson da Costa. Jomaljsmo cientifico: conceitos e fune6es.  Ci.enci.a e Cq/ft/ra, n. 37,

v. 9, p.1420-1421, set./1985.
3 /b/.d„  p.1421.

4 Ver 1.3  Ciencia da informag5o, Comunicapao Cientifica e Divulgagao Cientifica.
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especifico  da  mensagem  transmitida,  explorando  pantos  de  interesse  entre

duas ou mais areas do conhecimento.

Chega-se enfim  ao  conceito  de  Di.w/gagao  C/.enf/'#ca.  De  acordo  com

BUENO,  "a  Divu]ga€ao  Cientifica  compreende  a  utiliza€ao  de  recursos,

t6cnicas  e  processes  para  a  veicula€ao  de  informa€6es  cientificas  e

tecnol6gicas   ao    ptlblico    em    geral."    E    freqtientemente    denominada

popularizagao da ciencia ou vulgariza§ao cientifica e requer urn processo de

recodificagao,  de  "transposifao  de  uma  linguagem  especia[izada  para  uma

linguagem nao especializada, com o objetivo de tornar o contetldo acessivel a

uma vasta audiencia."5

0 merito de BUENO e buscar uma definigao clara dos tracados e limites,

por  vezes  pouco  visiveis,  de  conceitos  caracterizados  pela  proximidade  e

correspondencia.   No   entanto,   acredita-se   que   o   conceito   de   D/-vulgag§o

C/.enfi`fl.ca ainda oferega possibilidades de maior aprofundamento,  capazes de

evidenciar posicionamentos a seu respeito,  no que tange as suas fune6es na

sociedade.

Apesar do grande ntlmero de profissionais e estudiosos reconhecendo,

ja  em  nossa  epoca,  a  importancia  de  se  divulgar  a  ciencia  -  com  efetivo

crescimento na dltima decada -e preciso lembrar que a Di.vti/gapao Cifenfi'ffca

nao se mostra ainda coma corpo especifico de conhecimentos,  muito  menos

como disciplina academica com metodos, teorias e tradipeo. Com isso, acaba

5 BUENO, Wilson da Costa, ap,cf.f,, p.1421-1422.
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por se consolidar sob a forma de programas e projetos de pesquisa envolvendo

profissionais de diversas areas do conhecimento.

Alguns  classificam  as  a?6es  de  Df'vwlgaf8o  Ci.enfi'#ca  coma  urn  dos

aspectos das politicas cientificas e tecnol6gicas. Pode-se dizer que sua origem

e  politica.  Pofem,  atraves  de  leituras,  observamos  hoje  que  ela  amplia  suas

fung6es, tornando-se s6cio-politicas.6

ROQUEPLO questiona levemente o fato das diversas representag6es da

Divu/gagao CI.enfi'fr'ca corresponderem, ate certo ponto de forma consensual, a

uma  referencia  comum:  o fato  das  diversas formas  de  divulgar  ciencia,  com

suas caracteristicas heterogeneas, convergirem para urn conceito generico de

Din/gagao  Ci-enf7'fr.ca.  Por  isso,  busca  definir  com  mais  precisao  os  termos

Ciencia e Divulga§ao Cientifitca.

0  termo   Ci.enc7.a  sera  analisado  em  capitulo7  dedicado  as   nog6es

trazidas  por esse  conceito.  Par enquanto  sera  analisado  o  entendimento  de

ROQUEPLO a respeito da Df.vulgagao Ci.enfifica.

Para  Di.w/gagao  Ci.enfi'#ca,  ROQUEPLO  adota  o  conceito  de  F.   LE

LIONNAIS,  que  engloba  todas  as  atividades  de  explicagao  e  difusao  do

conhecimento,  cultura  e  pensamento  cientifico  e  tecnico.  Desde  que  estas

6 Leitao, P. Albagli, S. Popularizaci6n de la ciencia y tecnologfa: una revisi6n de la literatura.  In:

Martinez,  E.  Flores,  J  (camp.).  La  popularizaci6n  de  la  ciencia  y  la  teenologia.  Mexico,  DF]
UNESCO/ Red-POP/FCE.  1997.p.17
7 Ver cap. 3  -A ciencia como dominio cognitivo: uma forma de explicagao.
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atividades nao tenham coma objetivo fomentar a forma?ao de especialistas e

sim completar a cultura dos especialistas fora de suas especialidades. 8

ROQUEPLO   nao   acrescenta   uma   definieao   nova   e   fechada   de

Divulgagao  Cientifica.  Adotando  o  conceito  de  F.   LE  LIONNAIS,   descreve

niveis  que  este  autor  atribui  ao  pdblico  para  o  qual  se  dirigem  as  praticas

divulgadoras:

•    especialista fora do dominio especifico de sua area;

•    homem com certa forma§ao cientifica;

•    autodidata aficionado por ciencia;

•    nao-especialista instruido;

•    homem comum, constituindo a majoria do pdblico.

0   autor   procura   afastar-se   ligeiramente   da   concepgao   de   F.   LE

LIONNAIS,  ligando  a  Df.vulgagao  Cierrfi'ffca  a  urn  conjunto  de tentativas  que,

com  diversas  modalidades,  tratam  de  dirigir-se  a  essa  grande  maf.orr-a  do

pt7b/7-co  que  F.  LE  LIONNAIS  designa  como  fromem  da  rua9.  Negando-se  a

qualificar como divulgadoras as atividades que se limitem aos quatro primeiros

8 "toda actividad de explicaci6n y de difusi6n de los conocimientos,  la cultura y el pensamiento

cientifico  y  tecnico,   bajo  dos  condiciones,   com   dos  reservas:   la  primera  es  que  estas
explicaciones  y  esa  difusi6n  del  pensamiento  cientifico  y  tecnico  sean  hechas  fuera  de  la
ensefianza   oficial   a   de   ensefianza   equivalentes.    La   Segunda   reserva   es   que   esas
expljcaciones extraesco]ares no tengan per fin formar especialistas, ni tampoco perfeccionarlos
en  su  propia  especialidad,  ya  que,  por  contrario,  reivindicamos  completar  la  cultura  delos
especialistas  fuera  de  su   especialidad".   [LE   LIONNAIS,   F,   Debate  de   [a  Asociaci6n   de
Escritores  Cientificos de  Francia  (AESF),  26  de fevereiro de  1958,  p.7.  Apud.  ROQUEPLO,
Philippe. Ciencia, culture, divulgaci6n. S.I,: Gedisa, s.d.  Introducci6n,  p. 21].
9 Hombre de la calle.
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escal6es descritos acima, reserva para o termo, as atividades que se dirigem,

de imediafo, a urn ptlblico mais amplo possivel.

Isto nao significa que o "homem instruido" esteja sendo excluido desse

pdblico,   nem  que  as  atividades  de  D/.vt//gagao  C/.enf/'#ca  nao  devam  ser

diversificadas em fungao da diversidade de  seu  ptlblico.  a  problema  cultural,

social e politico tra?ado pelas ciencias diz respeito ao conjunto da populagao. A

partir dai e que se fala de Df.w/gagao Cf'erifi'#ca, na medida em que a problema

contempla a populagao em seu conjunto.

0   autor  esclarece   ainda   que   o   termo   Divtj/gafao   Ci.er]£I'#ca   pode

designar  sua  atividade  divulgadora  ou  ainda  o  seu  pr6prio  produto.   Para

ROQUEPLO, o termo nao atinge os meios utilizados (artigos, filmes, etc.) e sim

o seu fim. 0 conceito se define mais em fungao de seu projeto do que de suas

praticas, ainda que este projeto requeira a adogao de determinadas praticas.10

0   autor  afirma   que  o  termo   Di.vu/gagao   Ci'enfi'#ca  traz  a   lembranea   urn

determinado  projeto.  Projeto este que visa divulgar a ciencia para  o grande

pdblico e proporcionar uma  partilha generalizada do saber.  Por estar voltado

para   este   projeto,   o   autor   nao   se   dirigira   as   diversas   modalidades   da

Di.vulgagao C/.enfi'fI.ca e suas condig6es de produgao. "a que me interessa da

Divu/gag§o Ci-enfi'f7.ca e traear(...) a questao da partilha generalizada do saber,

EmquemedidaaDj.vtj/gap§oCi.enfi'#capretendeefetuaressapartilha"."

10  ROQUEPLO,  Philippe.  E/  reparfo  de/  saber  Ciencia,  cultura,  divulgaci6n.  Buenos  Aires:

Gedisa,1983, p. 22.
11  /d`
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A proposta deste trabalho e se utilizar de ambos os conceitos estudados,

pois  ambos  contribuem  para  uma  melhor  compreensao  do  significado  da

D/-VLI/gag§o  Cfenff'fr-ca.  Se,  par  urn lado,  BUENO  enfatiza  a  atividade  ligada  a

comunicagao de informag6es cientificas e tecnol6gicas ao pdblico em geral, por

outro, ROQUEPLO chama atengao para os fins, para a projeto da Df.vulgafao

Ci.enfi'ri'ca, movido pelas pfaticas que buscam sua objetivaeao.

a projeto que visa divulgar ciencia para o grande pdblico estara sendo

abordado    ao    longo    do    trabalho,    sendo    de    fundamental    importancia

contextualiza-lo, localiza-lo no interior de pfaticas definidas ao longo do tempo.

0 objetivo do pr6ximo sub-capitulo 6 buscar essa contextualizaeao, delimitando

a estlido da Divulga?ao Cientifica ace museus cientificos.

2.2 0 conceito de Museu Cientifico

Se   parece   questionavel   reunir   em   uma   referencia   comum   uma

diversidade de  a?6es,  que  caracterizam a  Din/gaggo  Ci.er)fr'fica,  o que  dizer

dos   museus   de   ciencia?   Do   que   tratam   essas   instituig6es?   Coma   sao

classificadas? Como evoluiram para o que sao consideradas nos dias de hoje?

A nogao geral do termo mtfsew, em grande parfe, Ieva a uma definigao

tradjcional, consolidada, pofem limitada no que diz respeito as suas fung6es e

atividades.  Este  conceito,  ligado  ao  "colecionismo,  ao  museu  entre  quatro
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paredes, ao patrim6nio oficia[ (Hist6rico e Arfistico)" gera questionamentos e o

confronto com uma visao renovada do termo`2 .

0   Professor  portugues   Fernando   BRAGANQA  GIL,   investigador  da

problematica dos museus -principalmente os de carater cientifico e tecnico -

escreveu   artigo   onde   transcreve,   com   base   na   definigao   do   Conselho

lnternacional de Museus (lcoM / UNESCO), o conceito de museu Como:

"lnstitui§ao cultural com cafater permanente, abeTta ao ptiblico,

sem  fins  lucrativos,  em  que  se  conservam,  estudam  e,  em
parie,  se  exp6em  os  testemunhos  materials  da  evolu?ao  do
universo,  dos  ambientes  fisico,  biol6gico  e  social  do  mundo
passado e a_tual e das realizag6es do homem ao longo de sua
existenciand3.

0  lcoM  ainda  define  as  fung6es  basicas  dos  museus  de  conservar]

promover exposig6es,  desenvolver  agao  cultural  e  pesquisar.  Os  campos  do

conhecimento  irao  definir  as  numerosas  tematicas  seguidas,  orientando,  por

exemplo,   a  formagao   de   Museus   de   Historia]   Artisticos   e   Cientificos,   0

conceito,   portanto,   revela   urn   musez/   mais   pr6ximo   da   conservagao,   da

exposieao e da  pesquisa,  caracteristicas que serao classificadas,  para efeito

deste trabalho, como componentes de uma nogao tradiciona[ do termo.

Partindo   desta   definigao   gen6rica    de   mLiseu,    BRAGANCA   GIL]4

procurou revelar as trilhas que levam a formagao de urn conceito generico de

museu  de  c/-6nc/.a,  desde  o  seu  surgimento.  Neste  contexto,  os  museus  de

12 ARAUJO,  Marcelo Matos,  BRUNO,  Maria Cristina Oliveira.   Urn momento de reflexao sobre

riosso  passado  museal6gjico.    Ir\..  A  mem6ria  do  pensamento  museol6gico  contempofaneo.
Sao Paulo: Comite Brasileiro do lcoM,1995.  p. 5.
13 BRAGANCA GIL7 Femando. Museus de Ciencia: prepara?ao do future, mem6ria do passado.

Revista de Cultura Cientifica, r\. 3, 1988. p. T2.
14  ibid., p.72-89.
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a/.enci.a  agrupariam  entidades  denominadas  comumente  mtjset/s  de  ci.Gr}ci.as

exatas e naturais.

Segundo o autor,  o pr6prio Conselho  lnternacional de Museus - lcoM

defiir\e a subdiIV-isao dos museus de ciencias exatas e naturais em museus de

hist6ria  natural  e  museus  de  ciencia  e  tecnologia.  Em  algune  aspec:tos,  a

desenvolvimento  hist6rico  destas  instituig6es  esfa  ligado  a  pr6pria  evolueao

cientifica caracteristica do ocidente.

Os  mLfseus  de  fti.s£6H.a  nafura/,  que  remontam  a  Paris  de  Luis  Xlll,

tiNeraim suas or-igens rTrodemas no Jardin des Plantes a no Cabinet d`Histoire

rvafure//e,   em   1635,   orientando-se,   basicamente,    para    "a   recothi.merlfo,

conserva?ao e estudo sistematico da natureza, bern coma a sua observa?ao de

uma   forma   tao   inteligivel   quanta   possivel"^5.   AID   abordarem   a   tem*tiica

natureza,   essas   entidades  desenvolveram,   ao   longo   do  tempo,   tecnicas

museogfaficas especificas para o tratamento das coleg6es.

Os museus de hi-sf6H.a #afura/ podem aproximar seus estudos e campos

de agao para a especie humana.  Este objeto de estudo pode aproxima-los da

Antropologia (Cultural e Social) e da Etnologia.

D-ifererrfernerfue do museus de hist6ria natural, os museus de ciencia e

feono/ogi-a  se  desenvolveram  inicialmente  sob  forte  influencia  do  ensino  ou

formaeao   profissional.   Como   nos   mostra   BRAGANCA   GIL,   a   guarda   e

exposigao  de  maquinas  e  instrumentos  cientificos  em  geral  tinham  coma

objetivo   auxi[iar  na   missao  da   instituigao:   fornecer  instrLJgao  tecnica   para

atividades mecanicas, ligadas as arfes e of7'ci`os.

15  ,bid., p]2..
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Com o tempo  a[gumas  instituieees  evoluiram  para tematicas  hist6ricas

em  suas  especialidades,  voltadas  para  tornar  suas  pegas  testemunhos  do

"progresso das ciencias e das tecnicas" e suas origens.  Almejavam com  isso

uma   elevagao   do   nivel   cultural   das   populag6es,   procurando   mostrar   a

importancia  da   ciencia   e   da  tecnologia   na   sociedade   contemporanea.   0

objetivo era colocar o visitante em contato com suas exposig6es, em maior ou

menor grau de interagao e experimentaeao.

No  entanto,   percebe-se,   ainda  tendo  como   base   BRAGAN?A  GIL,

indmeras  sobreposi?6es  possiveis  entre  museus  tradicionalmente  separados

por classificag6es como as do lcoM. As sobreposig6es retlnem,  por exemplo,

contetldos caracteristicos de museus com tematicas ligadas a Antropologia e

Etnologia.

Nee+a  pesqu-isa,  a  termo  museu  de  ciencias  exatas  e  naturais  sera

incorporado  ao  conceito  gen6rico  de  museu  a/.enff'#co.   Sendo   instituig6es

resu[tantes  de  sobreposig6es  e  intersee6es  caracterizadas  historicamente  e

desenvolvidas em museus de diversas epocas.  Estas misturas determinaram,

de  certa  forma,  a  distingao  dos  museus  em  diversas  tematicas,  estilos  e

campos do conhecimento.

Nao pretende-se aquj pormenorizar estas sobreposi?6es e intersee6es.

Pretende-se sim, na medida do possivel, demonstrar logicamente que o termo

museu cientifico, ac -mcorporar os museus de hist6ria natural e os museus de
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cienc/.a  e  feono/ogi.a,  acaba  par  trazer  as  sobreposig6es  que  levam  a  uma

diversidade de tematicas nas exposig6es e em outros produtos gerados.

Em complemento ao conceito geral, os objetivos principais de urn museu

cientifico seriam de:

``...mostrar  a  evolug5o  da  natureza  do  homem  e  das  suas

realiza?des    cientifilcas     e    tecnicas;     fomecer     i_nfo_rme?ao
inteligivel  sobre  a  avango  da  Ciencia  e  da  Tecnologia;  .faz.er
despertar no individuo,  sobretudo jovem,  uma vocagao dp_3tes
dominios;  educar,  no  sentido  da  aquisigao  de  urn  espirito  e
mentalidade cientificas;  contribuir para que a indivlduo nao se
sinta   marginalizado   ou   temeroso   perante   a   cienp_ig   e   a
tecnologia a possa compreender, avaliar e julgar os diferente3
usos  -  incluindo .ps  negativos  -  que  delas  faz  a  sociedade
contemporanea.'ri6

Os  museus  cientificos  atuais  sao  caracterizados  pela  diversidade.  A

unicidade  do  termo  guarda  uma  diversidade  de  caracteristicas  que  podem

definir tematicas, classificar e categorizar estas instituig6es. Estando a servigo

da   sociedade  com  o   objetivo  consolidado  de  difusor  dos  conhecimentos

cientificos e tecnicos,  os  museus de ciencia e tecnologia  procuram funcionar

como instrumentos de educagao nao formal (investiga€ao pedag6gica), pa[cos

de ag6es interdisciplinares e espagos contempofaneos de comunicaeao.

Vultosos  recursos  sao  investidos  em  instituig6es  coma  a  Deutsches

Museum  (  Alemanha,1906),  Museu  de  Chicago  (EUA,   1933),  Pa/ai.s  de  /a

Decotiverie ( Paris,1937) e Museu de Milao ( lfalja,1947), constituindo marcos

na evolueao de novos conceitos museol6gicos.  Estas institui?6es se prop6em,

16  ,bid-, p-74.
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de  forma  geral,  a  estabelecer  urn  major  dialogo  com  o  visitante,  com  sua

partjcjpa?ao e conseqtiente  reflexao daquilo  que  se  observa.  As  exposig6es

procuram  demonstrar  os  avangos  cientificos  coma  forma  de,  segundo  eles,

desmitificar a ciencja, tentando aproxima-la do cotidiano dos povos.

Quanto a  definieao dos termos  musew de  or.Gncfa  e  cenfro  de  cf.Grjcf`a,

observamos distingdes no que diz respeito a estrutura e funcionamento destas

instituig6es.  Parte-se   do principio de que os  Museus, de tipologias diversas,

empregam os  pressupostos  advindos da  Mu§eologia.  Os  Centros de  Ciencia

podem emprega-Ios ou nao.

Urn museu de a/.gnc/.a possui urn acervo museol6gico a ser trabalhado,

ao contfario de urn cenfro de ci.enct.a.  BARROS afirma que urn museu possui

urn "acervo de  relevancia  hist6rica e que contribui  para criar a  identidade de

uma  sociedade" 17.  Este  acervo  deve  ser  estudado,  conservado  e  exposto,

produzindo urn saber no campo da educagao  nao-formal.  Segundo o  mesmo

autor, os cenfros de ci'enci`a se caracterizam pela mobilidade, estes,

" (...) podem dispor de seus espaaps e de seus ins|ruTento?.
Pedem ser criados e extintos, dependendo da aceitagao e da
viabilidade econ6mica. a conhecimento gerado nas institui§6es
de pesquisa (universit5rias ou nja.o) fomece os elementos que
Se;ao i;abalh-ados nos Centres.'ri8

De  acordo  com  estas  distin?6es,  teriamos  os  centros  de  ciencia  urn

pouco menos voltados para os aspectos hist6ricos, ao contfario dos museus de

17 BARROS,  Henrique Lins de.   A  i.nfegrafao ctos professores com os  Cenfros e Afuseus de

Ci-enci.a,   Texto produzido a partir de entrevista concedida pelo autor.   Rio de Janeiro:  MAST,
out.  1997.  p. 5.
1B  /d-
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ciencia.  No  entanto,  nem  sempre  estas  diferengas  se  apresentam  nitidas,

podendo  uma instituigao abragar estas duas variaveis.

BRAGANCA GIL,  par exemplo,  define,  alem  das  categorias  Museu  de

Ciencia   tradicional   e   Centro   de   Ciencia   (Sci.ence   Cenfer),   uma   terceira

categoria que retlne cada urn dos elementos positivos obtidos nos dois tipos de

instituig6es  citados  acima.  0  Sc/-ence  Cenfritim  difere  tanto  dos  Museus  de

Cjencia    tradicionais,    quanto    dos    Sci.ence    Centers,    potem    apresenta

caracteristicas  presentes  em  ambos,  ja  que  difenciam-se  principalmente  na

indole de suas exibig6es e no seu potencial educativo.

Para  efeito  desta  pesquisa,   sem  desconsiderar  estas  disting6es,   o

entendimento de mLfsev a/.er)I/'ffco estafa mais proximo desta terceira categoria

de   BRAGANGA  GIL.   0  trabalho  com  equipamentos  cientificos  e  fecnicos

relevantes para o  passado se  mostra  ligado  historicamente com a  Cjencia  e

Tecnologia  contempofaneas,  alem  das  experiencias  em  aprendizagem  e  da

demonstra?ao das implicag6es socioecon6micas dos temas tratados.

Jorge PADILLAt9 procurou refongar a separagao dos museus cientificos

em quatro categorias, ou melhor, geraeees. Atraves de uma distjngao didatica

baseada em caracteristicas bern definidas,  o autor as apresenta sob a forma

de:

19  PADILIA,  Jorge.  Museos y  Centres de  Ciencias en  Mexico.  In:  REUNION ANUAL  DE  IA

SOCIEDAD BRASILENA PARA EL PROGRESO DE LA CIENCIA, 50,  1988,  Natal,  Rio Grande
do Norte. Ana;-s...Natal: SBPC,1988.
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I    museus tradicionais, que conservam e exp6em objetos de valor intrinseco,

"Seu enfoque e expositivo"20,  afirma PADILLA, tendo coma caracteristica a

papel passivo do pdblico. Trata-se dos museus de primeira gera§ao.  Esta

primeira  categoria ten como  caracteristica  principal  a  que  se  define  aqui

como  aspecto  confemp/afivo-respeffoso  das  exposig6es:  sao  observados

coleg6es de objetos autenticos, tais como o§sos de dinossauros, florestas

em miniatura, maquinas de fabricas antigas, Iocomotivas desativadas e uma

infinidade  de  outros  exemplos.  Ha  urn  forte  apelo  a  Hist6ria  da  Ciencia,

Iocalizando os objetos de exposieao no espaap e no tempo.  E como se o

detentor dos bens abrisse as porfas de seu palacio para todos apreciarem

seu tesouros mais bern guardados.

I    museus que procuram demostrar o funcionamento das coisas, colocando a

visitante em contato com os objetos de exposieao. Ocorre uma interagao do

pdblico  com  os  obje{os  de  exposicao,  potem  a  finalidade  e  mostrar  a

historia da ciencia e propagar novidades tecnol6gicas de uma determinada

epoca. Sao os museus de segunda gera§ao;

Ate aqui, os museus estao centrados nos objetos de exposigao, diferindo

significamente das pr6ximas categorias:

I    museus que retiram o foco do objeto de exposigao e estimulam a intera?ao

do  visitante  com  as  exibig6es,  abordando  id6ias,  fen6menos  naturais  e

principios   cientificos.   As   experiencias   lddicas   e   interag6es   sao   pie-

2D  ,bid., p.3
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definidas,  prevendo-se  consequencias  e  resultados.  Sao  os  museus  de

terceira gera§ao;

I    Finalmente,  museus que possuem basicamente as mesmas caracteristicas

dos  museus  de  terceira  geragao,  diferindo  no  nivel  de  participagao  do

pdblico. Nestes, o pdblico escolhe e desenvolve suas experiencias, com urn

resultado   obtido   por  eles   mesmos,   que   em   geral,   retrata     vivencias

baseadas  nas  suas  expectativas  e  necessidades  na  vida  cotidiana.  Sao

museus classjficados como de quarta gera€ao.

Diante da diversidade de tipos e estilos que podem ser incluidos dentro

do  conceito  de  museu  de  ciencia,   Paul  CARO  identifica  ties  que  podem

enquadrar  com  maior  ou   menor  precisao  as  diversas  formas  que  essas

instituig6es ten de exibir suas exposig6es e,  principalmente,  definir as formas

de participagao do ptlblico nos espaaps expositivos.

0    primeiro   deles   representa    museus   semelhantes    aos    museus

tradicionais de arfe, onde o visitante contempla coleg6es de objetos autenticos.

Segundo  CARO,  nao  se  entra  nestes  locais  sem  respeito2J.  A  Hist6ria  da

Ciencia se faz presente de forma marcante nestas instituig6es.

Urn segundo tipo agrupa museus ditos interativos. Neles, o visitante "faz

parfe   do   espefaculo,   entra   na   agao".   0   objetivo   e   ensinar   atrav6s   de

experiencias sensorjais diretas, considerando os  aspectos pedag6gicos .

21  CARO,  Paul. A roda das cf-encf.as: do cientista a sociedade,  os itinefarios do conheeimento,

Lisboa]  I. Piaget,1993.  p. 41.
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For  fim,  urn  terceiro  grupo  desloca-se  do  foco  pedag6gico  e  busca

principalmente impressionar e emocionar o visitante, com grandes exposig6es

de  instrumentos  onde  conjugam  ciencia  fundamental  e  inddstria  de  ponta.

Neste caso,

" ty€id  preciso  que  a  visitante  saia  convencido  da  utilidade  da

agao  do  mundo  cientiflilco  e  industrial   e  que   possa   ter  a
impressao  que  os  principals  prob]emas  qiie  a  ciencia  poe  a
sociedade   sao   convenientemente   debatidos   e   explicado§_,
coma as questdes ligadas ao meio ambiente, especialmente.'Q2

A adogao de uma categorizagao nao limita, evidentemente,  os museus

as caracteristicas observadas em cada categorja. Pode haver em uma mesma

institui?ao  traaps  que  unem  as  diversas  formas  de  conceber  urn  museu  de

ciencia.  Em urn  mesmo  museu,  onde  aspectos  pedag6gjcos  sao  refongados,

pode-se verificar exposig6es semelhantes as de museus hist6ricos tradicionais,

ou ainda a presenga de grandes maquinas acionadas por bot6es que levam o

espectador a impressionantes efeitos visLlais.

"Muitos museus de ciencia (...) se apresentam como cavemas.

Nao  entra  ne[es  a  ]uz  do  dia,  as  impress6es  dos  visitantes
dependem da disposigao da iluminagao e[6trica,  as sa[as sao
grutas  separadas  par  comedores  e,  por  todo  o  lado,  ca_n!tos
Sombrios sugerem segredos. De fato, b ptiblico adore isto.'23

De certa forma,  categorizar museus de ciencia significa localiza-[os  no

tempo como  jnstituigives que passaram por processos  hist6ricos de  mudan?a

has suas formas de apresentagao, fomentadas por deferminados objetivos, par

projetos em comum.

22  |bid.. P.42.

23  ibid., p.43-
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A  agao  cultural  de  urn  museu  de  ciencia  requer  urn  processo  bern

definido  de  interagao  com  seu  pdblico.  Isto  remete  a  adogao  de  linguagens

especificas para exposig6es e outros produtos gerados pela instituigao,  alem

de meios eficazes para sua gestao,

Procurou-se  ate aqui  mostrar o quanta  o termo  geral  mwseLi ci.enf7'rfco

pode  abarcar  uma  s6ria  de  definig6es  correlatas.  Ao  longo  da  pesquisa  se

optafa   pelo   termo   museLr   c/.enf/'ffco,   como   forma   de   significar   uma   real

sobreposigao e/ou intersegao de fung6es e tematicas que caracterizam estas

instituig6es nos dias atuais,

2.3 0s Museus Cjentificos como /oouis de Divu]gacao Cientifica

Os  museus  tom  urn  papel  importante  no  que  diz  respeito  ao  projeto

amplo de  se divulgar a  ciencia para  o grande  pdblico,  mesmo que ainda  em

crescimento  no  Brasil  e  em  outros  paises  ditos  em  desenvolvimento.  Estes

museus   poderao   definir   seus   objetivos   na   forma   de   conceitos   do   tipo

Populariza?ao da Ciencia. Vulgarizagao da Ciencia, Divulgagao Cientifica, eitc.

Neste   capitulo,    procurou-se   distinguir   estes   conceitos   correlatos,

somando-se a eles os de Difusao e  Dissemina?ao Cientifica.  A pTeooupaipeo

em definir com  mais exatidao o termo Df.vti/gagao  C/.enfi'ffca  se  deve  ao fato

deste ter sido o conceito central trabalhado na pesquisa. Com isso, busca-se a

local\zagivo  da  Divulga§ao  Cientifica  no  cor\texto  de  urn  Museu  Cientifico,

buscando nesta instituigao, iniciativas que retratem o seu papel na sociedade.

Como mostra CARO:

"  („.)  os  museus  („.)  trabalham  tal como o romance,  a  longo

prazo.    Vao    forjar    habitos    e    induzir    mecanismos    de
reconhecimento. Dizem imediatamente o que ocorre na ci6ncia,
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sensibilizam.  No  entanto,  o  que  eles  tentam  explicar,  muitas
vezes  sumariamente,  o  fundo  do  problema,  exige  antes  de
mais urn esfoxpo do visitante para ser compreendido. Cc}megam
por    imprimir    no    c6rebro    uma    semente    de    curiosidade
esperand_p-se que,  em  seguida,  nas?a o gosto de fazer esse
e5fonoo.iQ4

Por tratar de  uma visao  mais  ampla do  papel  social  dos  museus,  nao

falou-se malls ddiidarrrende em educagao cientifica e alfabetizagao cient[fica, ia

que se entende como praticas pedag6gicas  mais controladas e com alcance

mais  restrito  e  ptlblicos  bern  definidos  (criangas  de  uma  certa  faixa  etaria,

professores, alunos).

a museu que se fala neste trabalho atende ao maior ntlmero possivel de

pessoas. Sinal de que se deve diminuir a carater educativo dos museus?

De forma alguma.  Como /oous de Df-w/gag§o C/-enf/'ffca, o museu abre-

se   a   intlmeros   recursos,   fecnicas   e   processos   para   a   veiculagao   de

informag6es  cientificas  e  tecnol6gicas  ao  pdblico  em  geral,  como  mostra  a

conceito de Di.w/gagao C;.enfi'#ca.  No entanto, o que procura,  na verdade, urn

museu   cientifico?   Ensinar,   alfabetizar,   divulgar,   conscientizar,   informar   ou

sensibilizar?

Talvez  tudo  isso.   Por  hora,  prefere-se  ficar  com  uma  parfe  destas

imensas   possibilidades   de   estudo.    Pensa-se   no   museu   que   busca   a

sensibilizagao do visitante como primeiro passo em urn processo constante de

aprofundamento em quest6es cientificas contemporaneas, de maior ou menor

impacto no cotidiano dos homens.
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3 A clENclA COMO DO"iNio cOGNITivo:  UMA FORMA DE ExpLlcAefio

3.1 A mandala de Paul Caro

Se  a  estrutura  da  ciencia  e  complexa,  sendo  ela  formada  por  urn

conjunto de especialidades,  o  seu  discurso tambem tefa  como caracteristica

esta complexidade. Conforme enfatiza CARO, nao ha "Ciencia" e sim ciencias:

"o  que  elas  [as  ciencias]  dizem  na  sua  linguagem  prfe_pria  f

dificil de compreender.  Entao, quem  pode falar razoavelmente
aos  profanos  da  `Ciencia'  ?  Uma  vez  que  nos  nossos  dias
nenhum   jndividuo   pode   apreende-Ia   toda,   5   clara   que   o
discurso  sobre  a  `Ciencia'  dove  ser  fragmentado,  feito  de
parcelas  que  se  justapdem   umas  as  outras;   uar   con_€ertp
necessariamente a varias vozes cuja harmonia ou discordancia
formam urn labirinto complexo (...)".1

Segundo CARO,  na Divulgagao Cientifica, a relagao entre o discurso da

ciencia e o cotidiano e mediado (o discurso sobre a ciencia). Cabe a pergunta:

isto significa tao somente transpor, traduzir linguagens? a autor procurou uma

forma eficaz de demonstrar a complexidade, os obsfaculos desta mediaeao em

seu livro A Roda das Cf.enc/.as2. 0 autor representa a complexidade do discurso

sobre a ciencia dirigida ao pdblico em geral, atraves de uma mandala tibetana,

como forma de reunir e visualizar os componentes envolvidos no processo.

1  CARO,  Paul. A  roda das cf.enci.as:  do cientista a sociedade,  os itinefarios do conhecimento,

Lisboa,I. Piaget,1993.  p.18.
2   Paul   Caro  chama  de  "terceiro  homem"  o  mediador  entre  a  cientista/investigador  e  a

sociedade, que pode ser urn jomalista, urn escritor ou urn mdsico` (/A/.d., p`21-53).
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A  mandala3,  reproduzida  no ANEXO  I,  6  composta  de  urn  centro  (urn

pequeno circulo central e qua fro setores a sua volta), quatro rotas ou caminhos

localizados a norte, sul, leste e oeste da mesma e ties circulos na parfe mais

externa (periferia).

0 centro representa o  processo de nascimento do saber cientffico,  do

conhecimento    contemporaneo,    localizado    no    periodo    de    tempo    que

corresponde ao inicio do seculo Xvll ate os dias atuais. Este centro 6 composto

de  urn pequeno circulo central  (o conhecimento  anterior ao  aparecimento da

ciencia  contemporanea)  e  de  quatro  setores,  representando  a  criagao  das

formas de saber inscritas no metodo cientifico, a saber:

"A  Norte,   a  teoria,   apoiada  no  raciocinio,   na  16gica  e  nas

matematicas,   a   Sul,   o   instrumento   cientifico,   a   aparelho
fabricado pelo ariesao, a Oeste, a sociedade cientifica, ou seja,
adooregsatn#dzoa:33ss3jc:a:dNoastusras2:osnoe=:,enua:maesnpteecfosLemstaetsnpafs:fAeto

No  "miolo"  da  mandala,  se  e  que  pode-se  considerar  como  tal,  se

encontram quatro rotas:  a rota do ensino (Oeste);  a  rota da inddstria (Sul);  a

rota   do   espetaculo   (Leste)   e;   a   rota   do   imaginario   (Norte).   Estas   rotas

representam  o  percurso  seguido  pelo  conhecimento  e  sua  difusao.   Seus

acessos  ou  portas  sao  guardadas  por drag6es,  que  dificultam  a  passagem

desses saberes. As portas localizadas sac: a porta do saber (Oeste);  a porta

3 No sanscrito , antiga lingua de origem indu-europeia , urn circulo quer dizer Muhn'-dun-Iuh. Os

povos ocidentais  pronunciam-no como mandala.  Trata-se de uma figura geometrica formada
por quadrados e circulos distribuidos a partir de urn centre para sua periferia. Assemelha-se a
carta geografica ou  p]ano de cidade ou de  uma fortaleza com  os pontos cardeais norte,  sul,
Ieste e oeste, alem de muralhas e portas.  Segundo Caro,  esta carla nao se desdobra em urn
espa€o  real  e  sim  em  urn  espa?o  imaginario,  povoado  por  sfmbo[os,  deuses,  dem6nios,
prostitutas sagradas, objetos, mt]sicas, esperangas, etc.
4 CARO, Paul. Op.cff.,  p. 22.
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das  riquezas  (Sul);  a  porta  do  espetaculo  (Leste)  e;  a  porta  da  imaginagao

(Norfe).

Tres circulos formam a periferia da mandala, sendo que o mais externo

deles representa a esfera do politico ou do poder. 0 circulo seguinte, urn pouco

mais  interno,  e a da  sociedade,  alvo das  praticas de  Divulgagao Cientifica.  E

por dltimo, o circulo mais interno, representando o inconsciente.

A mandala de Caro contribui no sentido de tornar possivel a visualizagao

e representar de forma clara a complexidade do disourso divulgador da ciencia

e o jogo complexo dos elementos que o comp6em.

a autor se  refere ao  cientista  principalmente  na forma  como  manipula

uma  pequena  parte focalizada sobre sou  objeto.  Este objeto,  com a qual  ele

obtem  "pomposas  vistas  gerais"  e  que  acabafa  s6  tendo  uma  visao  parcial,

torna o seu discurso evidentemente fragmentado5,

"[...I a [indivlduo] curioso de saber coisas sobre a ci§ncia nao

pode senao errar ao acaso das escolhas nas encruzilhadas a
dos  encontros  que  a  sorte  ou   a  disposigao  dos  acessos
propiciam'6 {gr-ifo nosso)

Na verdade, a representagao da mandala de CARO parece apontar para

uma visao rTrais ampla da Divulgacao Cientifica.

"[...]  a ciencia  a  urn  genera  no  meroado  da  cultura,  eta  pode

integrar-se   ?in   col6quios,   em   livros,   em   debates   ou   em
conversas. E urn componente menor do fluxo permanente das
noticias que alimentam a teatro do quotidiano."7 (grifo nosso)

5  ,bid., p.17-`8.

6  ,bid-, p.17.

I  ,bid.  . p.96-
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Percebe-se na pr6xima citaeao, a no?ao de informaeao encontrada.

"Colocamos a informag5o , tanto as suas formas escrttas como
audiovisuais,  na  rota  do  Espefaculo,  no  mesmo  saco  que  o
trabalho  dos  romancistas,  ao  lado  da  encenag5o  da  ciencia
pelos cen6grafos dos museus. Tudo isto esta mais ou menos
justaposto  no  nosso  quadrante  Leste  Ida  mandala];  a .Sul,  a
zona   [do   espetaculo]   est5  em   contato   com   os   sal6es   e
exposig6es  tecnicas  que  fazem  parte  das  manifesta?6es  da
rota  da  lndastria;  a  Norte,  eta  confina  com  o  dominio  dos
Artistas."8

No entanto,  mesmo  reconhecendo a dificuldade de se   encontrar uma

unidade naquilo que se convencionou chamar de "a Ciencia" - e ainda que

alguns  vejam  como   uma   unidade,   baseada  em  urn  determinado  espirito

cientifico9  -  parece  diffcil  nao  considefa-la  como  urn  corpo  especifico  de

conhecimentos, validado por urn metodo particular: o metQdo cientifico.

3[2 Humberto Maturana: Ciencia coma dominio cognitivo

A  exemplo  de  Humberto   MATURANA,   considera-se  que  a  emogao

fundamental que especifica as ag6es cientificas e a curiosidade,  na forma do

desejo  ou  paixao  pelo  explicar.  0  que  torna  a  ciencia  urn tipo  particular de

explicagao e exatamente o criterio de validagao que os  cientistas  usam para

8  ,bid.' p-35.

9  Urn  exemplo  e  GILLES-GASTON  GRANGER  que  desenvolve  a  questao  da  unidade  da

Ciencia  em  urn  sentido  "mais  fraco"  com  relagao  ao  desenvolvido  per  nee-positivistas  na
decada de 20 e 30 - CARNAP, SCHLICK E VON NEUMANN, o Ciroulo de Vlena, associado ao
grupo de Berlim (Reichenbach). GRANGER, GillesrGaston. A a;.enci.a e as cf-enc7.as. Sao Paulo:
UNESP, 1994.
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que  uma  explica?ao  seja  aceita  come  explicagao  cientifica.  A  explicagao  6

movida pela paixao do explicar.10

A  ciencia  e  urn  dominio  cognitivo,  pois,  como  qualquer  outro  dominio

cognitive,  caracteriza-se por urn dominio de ae6es definido por urn criterio de

validagao  ou  aceitabilidade,   usado  por  urn  observador  (ctentista)  ou  pelos

membros de uma comunidade de observadores (comunidade cientTfica).

"a  uso  do  criteria  de  validagao  das  explica?6es  cientificas

defilne   e   constitui   as   exp!icag6es   cientificas.    a   uso   de
explica?6es  cientificas  para  validar  uma  afirma?ao  faz  desta
uma   afirmag5o  cientifica.   a   usa  de   explica?6es   cientificas
pelos membros de uma comunidade de observadores-padfao,
para direta ou indiretamente validar todas as suas afirmag6es,
defiiine  e  constitui  a  ciencia  como  urn  dominio  cognitivo  que
define    coma    uma    comunidade    cientifiica    a    comunidade
daqueles observadores que a usam. 77

Ao se abordar ciencia nesta dissertagao, tambem have fa uma referencia

a sua relagao com a sociedade,  urn olhar sobre a responsabilidade social  de

cientistas  e  tecnicos,  urn  questionamento  a  respeito  do  significado  real  da

ciencia   como   dominio   cognitivo,   os   resultados,   limites   e   a   significagao

sociocultural da atividade cientifica.

J
J

EI

J

10  MATURANA,   Humberto.  Cognigao,  cjencia  e  vida  cotidiana.   Belo  Horizonte:   Ed.  UFMG.

2001.p 133.
11  /b/.d.,  p  144.
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4 SocloLOGIA Do CoNHEclmENTo E DlvuLGA?flo clENTiFlcA

4.1  Socioloqia do Conhecimento

A  Sociologia  do  Conhecimento,  ao  contfario  de  urn  campo  ou  ramo

definido  da  Sociologia  -  como  a  Sociologia  do  Lazer,  do  Trabalho  ou  do

Futebol - foi  forjado  com caracteristicas mais pr6ximas de  uma  especie de

programa ou plano te6rico.

Ao  longo  do  tempo,   alguns  autores  passaram  a  considerar  que  a

conhecimento  poderia  ser  condicionado  por  determinados  ambientes  s6cio-

hist6ricos. A Sociologia do Conhecimento se empenha nas quest6es e direg6es

metodol6gicas    que    objetivam,    basicamente,    estudar    e    interpretar    os

determinantes   sociais   do   conhecimento,   em   especial   do   conhecimento

cientifico.

BERGER  e  LUCKMANN,  autores  que  estafao  sendo  analisados  ao

longo  deste  capitulo,  afirmam que  a  hist6ria  da  Sociologia  do  Conhecimento

tern  sido  uma  hist6ria  de  suas  pr6prias  definig6es.  Os  autores  admitem  urn

consenso   na   ideia   de   que   a   "subdisciplina"   "trata   das   relag6es   entre   a

pensamento  humano  e  o  contexto social  dentro  do qual  surge."  0  problema

principal  e "estabelecer a extensao em que o  pensamento  reflete os fatores

determinantes [sociais] propostos ou e independente deles". 1

1  BERGER, P.L.  LUCKMANN, T. A consf"gao sac/.a/ cfa rea/I.dacye,  Petr6polis, Vozes,  1985,  p.

15.

I,
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0 termo Sociologia do Conhecimento foi criado pelo fil6sofo alemao Max

SCHELER na decada de 1920, permanecendo durante algum tempo a margem

dos demais estudos sociol6gicos, devido principalmente ao contexto filos6fico e

a situagao historica em que foi gerado.

A  Sociologia  do  Conhecimento  abarcou  urn  problema  colocado  pela

erudigao  hist6rica,  fruto  intelectual  do  seculo  XIX  na  Alemanha,  preocupada

com a  investigagao cuidadosa das  relag6es concretas entre o  pensamento e

suas   situag6es   hist6ricas.   Segundo   BERGER   e   LUCKMANN,   6   possivel

justificar diversas "genealogias" quando e levado em conta o problema central

da Sociologia do Conhecimento, podendo-se ate se voltar a Antiguidade ou ao

lluminismo.

Para  certos  autores,  a  Sociologia  do  Conhecimento  ja  se  inicia  com

DURKHEIM,  quando  este  atribui  a  experiencia  social,  cerfos  conceitos  das

ciencias - como o de fonga - e processos explorat6rios - como o processo

de classificagao das especies. 0 que DURKHEIM iniciou, foi  retomado a partir

dos  anos  60  atraves  das  discussees  entre  POPPER,  KUHN,  LAKATOS  e

FEYERABEND,  onde  as  concepg6es  epistemol6gicas  se  configuram  como

impregnadas de aspectos hist6ricos e sociol6gicos.2

No   entanto,    BERGER   e    LUCKMANN    Iocalizam   os   antecedentes

intelectuais   imediatos   da   Sociologia   do   Conhecimento   nos   pensamentos

marxista,  nietzscheano e  historicista,  originarios  da Alemanha  do  seculo XIX.

Do   marxismo,   a   Sociologia   do   Conhecimento   herdou   os   conceitos   de

2 BOUDON,  R.  BOURRICAUD,  F.  Di.cf.onart.a crI'f7.co de  Sac;'Ofogf.a.  Sao  Paulo,  Atica,  1993.  p.

90-91.
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"ideologia"  e  "falsa  consciencia",   al6m  dos  conceitos  de  "infra-estrutura"  e

"superestrutura".

Os  autores fazem  refetencia  ao  pensamento  de  Max  SCHELER,  que

analisou   com  detalhes   a  forma   coma   o   conhecimento   e   ordenado   pela

sociedade.  Para SCHELER o conhecimento humano na sociedade atua como

urn   a   prfoH-  a   experiencia   individual,   fornecendo   a   esta   sua   ordem   de

significaeao. Com isso, esta ordem de significa?ao aparece ao individuo como

uma "relativa e natural concepgao de mundo".3

A  entrada  da   Sociologia   do   Conhecimento   no   contexto   sociol6gico

propriamente  dito  se  deu  com  Karl  MANNHEIM,  autor  que  via  a  sociedade

determinando   nao   somente   a   apafencia,   mas   tambem,   a   contetido   do

conhecimento   humano.   Torna   a   Sociologia  do   Conhecimento  urn  metodo

positivo para a estudo do pensamento humano. A atengao de MANNHEIM com

o  fen6meno  da  ideologia  leva  a  constatagao  de  que  nao  ha  pensamento

humano que seja imune as inf]uencias ideologizantes do contexto social.

Outros   names   reconhecidos  por  trabalhos   ligados   a   Sociologia   do

Conhecimento  sao  Robert  MERTON,  Talcott  PARSONS,  C.  Wright  MILLS,

Theodor GEIGER, Ernst TOPITSCH  e Werner STARK.

Em    meio    a    diversas    trajet6rias    seguidas    pela    Sociologia    do

Conhecimento,  seguiremos  inicialmente pelo caminho trilhado por BERGEFt e

LUCKMANN,   autores  que  se  afastam  de   certa  forma   das   preocupagdes

epistemol6gicas  e  metodol6gicas   iniciais.   Interessam-se  efetivamente   pela

3 Sobre esse assunto, ver  BERGER,  P.L LUCKMANN, T., ap,ch., p. 20.
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analise sociol6gica da  realidade da vida cotidiana,  do conhecimento dirjgente

da conduta na vida diaria.

Para  definir  a  objeto  de  estudo  da  Sociologia  do  Conhecimento,  os

autores a definem coma uma tentativa, uma proposta:

ttNosso empreendimento , por conseguinte, embora q_e_ c?rater

te6rico, endrena-se com a compreensao de um9 r?alidadp que
constitui a -mat6ria da cien?ia empirica da Sociologia, a saber, a
mundo da vida cotidiana.'A

Neste  sub-capitulo,  procurou-se  definir a  Sociologia do  Conhecimento,

seus direcionamentos conceituais e foi afirmado que a  historia desta area do

conhecimento e a hist6ria de suas prdprias definig6es. No pr6ximo, procura-se

mostrar,  como forma de complementar as informae6es analisadas ate aqui  e

ainda dentro das premissas de uma Sociologia do Conhecinento, que a ciencia

ou o conhecimento podem ser vistos coma produtos e produtores de cultura.

4.2 Edaar Morin: o conhecimento coma produto e produtor cultu[aJ

Este  capitulo  leva  em  conta  algumas  quest6es  levantadas  por  Edgar

MORIN   ao   defender   o   principio   de   que   a   cultura,   onde   se   forma   o

conhecimento,  constitui  urn  ecossistema.  Nesse  ecossitema    nasce,  vive  e

morre  urn  conhecimento,  uma  visao  de  mundo  ou  teoria.   Isto  sup6e  uma

organiza?ao  intrinseca   (noologia)  e   uma  autonomia   relativa   (noosfera)   do

conhecimento.   Portanto,   os   conhecimentos,   vis6es   e   teorias   constituem

4  lbid., p-35.
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intrinsecamente uma cultura e, ao mesmo tempo, possuem sua organizaeao e

autonomia relativa.

0  autor  explica  a  ideia  de  ciclo  produto-produtor,   afirmando  que  a

ciencia,  produzida  em  urn contexto  hist6rico-sociocultural  e  considerada  uma

micro-sociedade    dotada    de     regras,     normas,     valores,     solidariedades,

concorrencias     e     conflitos,     `torna-se    cada    vez     mais     produtora     do

desenvolvimento que a produz."5

Afirma   que   "mesmo   autonomizado,   distinguido   e   individualizado,   o

conhecimento  permanece,  nao  apenas  inscrito  numa  cultura,  mas  produto-

produtor    de    cultura".6    Cultura    e    sociedade    estao    inseridas    em    uma

"organiza?ao  recursiva  onde  o  que  e  produto-produtor    e  se  torna  produto-

gerador  daquilo  que  o  produz  ou  o  gera"7.   Estao  em  mdtua  geragao.  Os

individuos   interagem,   portadores-transmissores   de   cultura,   regenerando   a

sociedade,   que   regenera   a   cultura,   que   regenera   as   interag6es   entre

individuos.

"Se a cultura cont6m urn saber coletivo acumulado em mem6ria

social,      se     transporta      principios-modelos-esqy_emas     de
conhecimento, se gera uma visao de mundo, se a lingL!ggeT e
o mito sao parfes -constituintes da cultura, toma-se ent_€o clarp
que    a    cTltura    comporta    intrinsicamente    uma    dimensao
60gnitiva.i8

Com  isso,  a  cultura  se  torna  co-produtora  da  realidade,  percebida  de

forma distinta per cada urn.

J

5 MORIN, Edgard.  Para uma Sociologia do Conhecimento.  Soci.o/ogi.a,  n. 6,1989. p.140.

6  ibid.. p.142.

7  ibid., p.141

8/d`
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MORIN afirma que a conhecimento e, alem de relativamente autonomo

no seio da realidade,   ato e processo,  a conhecirnento pode, assim,  interferir

na praxis hist6rica, agir no seio da dinamica social.

Conclui afirmando que o conhecimento se ]iga a estrutura da cultura,  a

organizaeao  social,   a  praxis   hist6rica.   0   conhecimento   nao   6   apenas

condicionado  e  deferiminado  pop condi€6es  culturais€ociaislhist6ricas,

mas tamb6m 6 condicionanfe.

" a enraizamento do conhecimento na sociedade a a intera?ao
conhecimento-sociedade,massobretudoocgjs!go_recu_rs±h£Qem
que  o  conhecim^ento  6   produto-produtor  de  uma  realidade
Sociocultura| (...}9

0s   homens   de   uma   determinada   cultura,   com   seus   modos   de

conhecimento, produzem cultura e esta produz modos de conhecimento:

Quadro 2: o ciclo reeursivo clo conhecimento produto-predutor de uma realidade sociooultural

Homers de uma cultura e seus

modos de conhecimento

Cultura produtora de modos de

conhecimento

Prndupeo de cultLlra atraves de sees modos de conheeinento

9  ibid., p.145



lnformacao, Cierroia e Cctidiaro -Julfo Cesar Cardoso -Capttub i_
53

0 conhecimento, apesar de depender de condig6es socioculturais e de

estar integrado numa cultura, tambem se caracteriza por urn saber objetivo.

"A cultura gera os conhecimep_{pS que re\ge~neraT_?_ _a_¥,!!¥_r_a:.. 0_

±b;ir€E;riddrto depende de mtiltiplas cpndi?6es so?ipcultura!s,_ Lei-=€;dr;;;ri;-fro;=davezessasc€ndie6ps..ftocpp_figs_r_a_rm_3:..3!f
-ir;-iiri{;--o   cpnheciapento   5   pFpq_±zisp]_pfr_ _u_T,=^"?¥l!unr+a.I.
`:;:;;pern3=-6istaintegrad?numa.tu.ItulpipLP9E,I?_SfI_Pe_rt^#:e^nHfrar.
-{sr€ritiriint-i-a6qu€nadaopoderialibertardeform.aa.ati_fl2Li_ra±
-oii==ii`i;a-idr€.-inasi_ssoseq.3.esquecL5_r_q_u_e__oE_:a_n^h_ec^iT5:,thor.6^
-iit`5l-iri;rit€ -hecessario ao dialogd antropo-social com o universo

objetivo.irio

MORIN  quer  mostrar que  existe  urn  saber  objetivo,  uma  ci6ncia,  nas

sociedades   onde   a   conhecimento   parece   ainda   mais   dependente   das

determinag6es socioculturais.

MORIN,  ao  contrario  de  outras  formas  de  trabalhar  temas  dentro  da

Sociologia do Conhecimento - como o exemplo de BERGER e  LUCKMANN

que sera visto no capitulo 5 -, se aproxima dos aspectos epistemol6gicos e

ontol6gicos  do  conhecimento.  No  entanto,  entra  em  consonancia  com  estes

mesmos autores ao afirmar qile a cultura se torna co-produtora da realidade,

percebida de forma distinta por cada urn.

10  ibid., p.146.
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5    o    CoTiDiANo    CoMo    cAmpo    DE    ANALisE:     INDiviDUALiDADE    E
GENERICIDADE

As correntes que formam a chamada Sociologia do Cotidiano resgatam

e  reforgam  a  nogao  de  conheci.menfo  comun,  sendo  a  palavra  comum  nao

considerada como sin6nimo de vulgar, normal, trivial, habitual, e sin porque se

trata   de   urn   conhecimento   compartilhado   nas   relag6es   sociais   entre   os

sujeitos.1

Ao introduzir uma analise critica dos paradigmas que norteiam o estudo

da vida cotidiana, Joao Carlos TEDESCO introduz tamb6m uma id6ia de que a

complexidade   do   estudo   deste  tema   nos   leva   ao   contato   com   diversas

tematicas.  vis6es  e  teorias,  convergentes  ou  nao,  mas  que  certamente  nos

trazem contribuig6es que nao podem ser desprezadas a pfrorJ..  Em urn quadro

geral, na realidade da vida cotidiana

"(...)  n5o se entende s6 o vivido no piano do individuo,  nem  a

intera§ao ptira e simples, nem s6 as posi§6es coletivas e muito
menos a id6ia de freqtiencia das a§6es. A vida cotidiana 6 urn
atributo do ator individual e ela se realiza sempre num quadro
s6cio-espacial,  seja  de  urn  modo  individualista,  seja  sobre  o
modo estruturalista.'G:

"(...) a analise do cotidiano nao pode debru§ar sobre si mesmo,

precisa problematizar aspectos promotores de sua constitui?ao
como 6 o caso da dimensao t5cnica,  do consumo dirigido,  do

1 TEDESCO, Joao Carlos. Paracftymas do cofi.dr.ano: introdugao a constituigao de urn campo de

analise social, Santa Cruz do Sul: EDUNISC,1999, p.15
2  lbid.' p.24.
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tempo e do espago funcjonal, do problema da alienagao,  dos
sighos e dos si-mJlacros, dos contrbles e das burocratiiag6es.'B

Em  meio  a  complexidade  dos  direcionamentos  conceituais  do  tema,

opta-se   por   visdes   que   incorporam,   de   uma   forma   ou   de   outra,   dois

pressupostos  ana[itico-metodol6gjcos  que  tematizam   e   interpretam  a   vida

cotidiana como campo de analise: a fenomenologia e o marxismo.

5.1  Beraer e Luckmann: o conceito de Acervo Social do Conhecirnento

A  corrente  fenomenol6gica  -  emergindo  em  SCHUTZ,   BERGER  e

LUCKMANN  -  procura  uma  Sociologia  nao  do  sujeito  conhecido,  mas  do

sujeito  se  conhecendo  atraves  de  suas  condutas,  onde  toda  agao  humana

repousa   sobre   informa€6es   que   nos   sao,   em   seu   sentido   mais   amplo,

fornecidas pelos outros.

Em urn vies fenomenol6gico, BERGER e LUCKMANN valorizam a no?ao

de   senso   comum,    entendido   como   conhecimento   compartilhado   pelos

individuos nas relag6es sociais. Segundo definigao dos pr6prios autores

"A    vida     cotidiana     apresenta-se     como     uma    realidade
interpretada pelos homens e subjetivamente dotada de sentido
para eles na medida em que forma urn mundo coerente.'4

Algumas caracteristicas sao destacadas a respeito da realidade da vida

cotidiana:

1.   e  designada  como  realidade  predominanfe,  imposta  a  consciencia,

considerada normal e evidente, constituindo-se coma atitude natural;

E]

E2

J
J
E2

3  ,bid., p.17-

4  BERGER,  P.L.  LUCKMANN,  T.  A  consfrugao soch.a/ da rea/I.dads,  Petr6polis,  Vozes]  1985,

p..35.
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2.   e   apreendida   como   realidade   ordenada,   ou   seja,   disposta   em

padr6es  que   parecem   independentes   da   apreensao   do   homem

comum] impondo-se a sua compreensao;

3.   ordena-se  em  torno  do  aqui  e  do  agora,  pofem,  "n5o  se  esgofa

nestas presen?as imediatas,  mas abra?a fen6menos que nao estao

presentes  `aqui  e  agora'.  Isto  quer  dizer  que  experimento  a  vida

cotidiana em diferentes graus de aproximagao e distancia, espacial e

temporalmente."5

4.   apresenta-se  como  urn  mundo  intersubjetivo,   urn  mundo  de  que

parficipamos juntamente com outros homens.

Quando comparadas a realidade da vida cotidiana, outras realidades se

mostram   como   campos   finitos   de   significa?ao,   envolvidas   pela   realidade

dominante da vida diaria.

"A  Iinguagem  tern  origem  e  encontra  sua_ ref_erfenci.p. primaria

na  vida   botidiana,   referindo-se   sobretudo   a   realidade   que
experimento   na   consciencia   em   estado   de   vigilia,   qye   f
d6minada  por  motivos  pragmaticos,  isto  6,  o  aglomerado  de
significados   diretamente   referentes   a   a?6es   pro.sentes   o.u
firturas  e  que  partilho  com  outros  de  uma  maneira  suposta
evidente.'£

Os   autores   se   referem  tamb6m   a   representag6es   simb6licas   que

parecem elevar-se sobre a realidade da vida cotidiana: a religiao, a filosofia, a

arte e a ciencia.

5  ,bid-, p.39-

6  ,bid-l p.58.
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"Desta maneira, o simbolismo e a linguagem simb6lica tomam-

se componentes essenciais da realidade da vida cotidiana e da
apreensao  pelo  senso  comum  desta  reali.dade.  Vivo  em  urn
inundo de 5inais e simbolos todos os dias."I

Portanto,  a  individuo e  inserido  em  uma  estrutura  onde,  em  situagives

organizadas  em tomo  do  aqu/. e  do  agora,  ocorrem  as  interag6es  sociais  e

re]a?6es face a face.  0 conhecimento receitado,  do dia-a-dia e representado

por aquilo que os autores definem coma Acervo Soci.a/ do Conhec/.menfo.

a Acervo Social  do  Conhecimento  se  constitui  de  campos semanticos

construidos pela linguagem, onde a experiencia biografica e hist6rica pode ser

objetivada, conservada e acumulada. 0 acervo e transmitido de uma geragao a

outra,  sendo utilizada pelo individuo na vida cotidiana. A interagao do  homem

com  seus  semelhantes  6  "constantemente  afetada  par  nossa  participagaQ

comum no acervo social disponivel do conhecimento."8

0   conhecimento   utilizado   pelos   individuos   e   movido   por   motivos

pragmaticos.    Por   exemplo,    o    uso   do   telefone    requer    urn   corpo    de

conhecimentos limitados pela sua utilizagao diaria: como usa-lo, procedimentos

para o caso de urn defeito, etc.

"Sendo a vida cotidiana dominada par motivos pragmaticos, a

conhecimento  receitado,   isto  a,  o  conhecimento  [imitado  a
competencia  pragmatica  em  desempenhos  de  retina,  ocupa
lug=r eminenie n6 acervo social do conhecimento.'9

J
J
J
J
J

I  ,bid.` p.6,.

8  ,bid., p.62.

9  ,bid. p.63.
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Portanto,  a  consequencia  deste  raciocinio  e  a  "natural"  tendencia  ao

pouco interesse em ir alem do conhecimento pragmaticamente necessario para

a vida diaria. A informagao referente aos setores da vida diaria frequentemente

tratados sao complexos e detalhados, enquanto outras, relativas a "realidades"

externas   e   perfencentes   a   "outros   mundos"   sao   incompletos,   gerais   e

imprecisos.

"Embora     o  estoque  social  do  conhecimento  represente  o
munclo cctidiano de maneira integrada, diferenciado de acordo
corm  zunas  de famjLfandades  e  afastamento, deixa  opaca  a
totalidade desse mundo.  Noutras palavras, a realidade da vida
cotidiana sempre aparece corn.a uma zona clara atlas da qual
ha urn fundo de obscuridade."10

0 conhecimento da vida cotidiana socialmente distribuido e  apropriado

de forma diferente por diferentes individuos, sendo tamb6m partilhado de forma

diferenciada por todos.

"A distribuigao social  do  conhecimento comega  assim  com  o

simples fate de nao conhecer tudo que a conhecido por meios
semelhantes,  e vice-versa,  e culmina  em  sistemas de  pericia
exlraordinariamente complexos e esotericos.'ri`

Urn  conhecimento   comum   reflete   urn  discurso   cotidiano,   do   senso

comum,  urn estoque de informa?6est2 basicos referentes a vida cotidiana.  Em

oposigao,    poderiamos    resgatar   o   que   seria    urn   conhecimento    perito,

especializado, fora da esfera do cotidiano.

I,

10  ,bid., p.66.

11  ibid.,  p.68-

t2  BERGER e LUCKMANN nao se referem ao termo estoque de informag6es.
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5.2 Ac]nes Heller: individualidade e qenericidade

Em  urna  vertente  marxista  mais  ampla,  Agnes  HELLER`3,  oriunda  da

Escola de Budapeste de LEFEEVRE e LUKACS, prop6e urn estudo criterioso

da  vida  cotidiana  em todos  os  seus  aspectos  e  partes  organicas.  Segundo

HELLER

"A  vida  cotidiana  a  a  vida  de  todo  homem.  (...)  a  a  vida  do

homem  inteiro-,  ou  seja, a homem _participa  na  vida  cotidiana
com   todos   Qs   aspectos   de   sua   individualidade,   de   sua
personalidade.  Nela  colocam-se  em  funcienamento  todos  os
seus  sentidos,  tedas  as  suas  capacidades  intelectuais,  suas
habilidades  manipu[ativas,  seus  sentimentos,  paix6es,  id6ias,
ideologias."14

A  vida  cotidiana  se  comp6e  de  partes  organicas  heterogeneas:   "o

trabalho,   a   vida   privada,   os   lazeres   e   o   descanso,   a   atividade   social

sistematizada,    o    intercambio    e    a    purifica?ao."    Alem    deste    conteddo

heterogeneo,  a  sua  significagao  esta  ligada  a  aspectos  hiefarquicos  que  se

modificam de acordo com as estruturas econ6mico-sociais."15

HELLER nao considera o cotidiano, no qual a homem ja nasce inserido,

como  estando fora  da  Hist6ria.  A autora  o  considera  nao  s6  inserido,  como

tambem no centro dos seus acontecimentos.

J
J
J,

13 HELLER, A. a cofI.d/-ano e a H/.s£6H.a. Rio de Janeiro, Par e Terra,1989. p.1741

14  ibid.,  p.1T.

15  |bid.,  P.18.
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A condi€ao  de  amadurecjmento  do  homem em  seu  cotidiano  esfa  na

assimilagao  da  manipulagao  das  coisas  e  das  formas     de  jntercambio  e

comunjcagao social,  por grupos face-fo-face   (a familia,  a escola  ,  pequenas

comunidades), estabelecendo medi.ag6es entre o individuo e os costumes,  as

normas e a etica de outras integrag6es de maior vulto.

Sendo  a  vida  cotidiana  a  pfopria  vida  do  individuo,  esfe  indivfduo  e,

simultaneamente,  ser  particular  e  generico.  Existe  a  que  demonstra  ser  a

"consciencia do Eu" - o particular e as necessidades humanas no individuo -

e a  t`consciencia de  n6s",  ou  seja,  "a  AL/mono-gench-co sempre  representado

pela   comunidade    `atraves'   da   qual    passa    o   percurso,    a   hist6ria   da

humanidade.»

Enquanto  individuo  -  em  integragao  de  nagao,  classe,  humanidade,

tribo - a homem e urn ser generico, ja que e produto e expressao de suas

relag6es  sociais.  "0  representante  do  hLrmano-generz.co  nao  e  jamais  urn

homem  sozinho,  mas  sempre  a  integragao  (...)  cuja  parte  consciente  e  o

homem e na qual se forma a sua "consciencia de n6s"t6

Segundo  HELLER,  as  formas  de  elevacao  acima  da  vida  cotidiana

produtoras de objetivag6es duradouras sao a arfe e a ciencia, rompendo com a

tendencia  espontanea  do  pensamento  cotidiano,  orientada  ao  Eu  individual-

particular.  Estas  dimens6es  nao  se  separam  rigidamente  do  cotidiano  par

limites   rigidos.   0  artista  e  o  cientista  possuem  vida  cotidiana,   enfrentam

J' 16  ,bid., p. 21 `
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problemas colocados pela vida e mesmo toda obra artistica significativa volta a

cotidianidade e seu efeito sobrevive na cotidianidade dos outros.

.,

J'

I,
J,

A vida cotidiana a heterogenea, onde todas as nossas capacidades sao

deslocadas para varias dire?6es. 0 processo de Homogenef.za£§o pressup6e:

1.   Que nossa atengao se concentre sobre  uma questao e que se suspenda

qualquer outra atividade durante sua execugao;

2.   Que  empreguemos  a  "inteira  individualidade  humana"    na  resolucao  da

tarefa e;

3.   Que o  processo nao se  realize arbitrariamente,  mas de  modo que  nossa

particularidade   individual   se  dissipe   na   af/.vt'dade  hLimano-ger76n.ca  que

escolhemos consciente e autonomamente enquanto indivfduos.

No  entanto,  nao  existe  nenhuma  `muralha  chinesa'  entre  a  atividade

cotidiana e a pfaxis nao-cotidiana ou o pensamento nao-cQtidiano, Mas existem

infinitos tipos de transjgao.

HELLER acredita que, de todas as esferas da realidade, a vida cotidiana

e aquela  que  mais se presta  a  aliena?ao.  Em virtude  do que  considera  uma

coexistencia  muda  de  particularidade  e  genericidade,  "a  atividade  cotidiana

pode ser atividade humano-generica nao consciente, embora suas motiva?6es

sejam, como normalmente ocorre, efemeras e parficulares."

Embora  seja  uma terreno propicio  a alienagao,  a vida cotidiana  nao e

necessariamente alienada.  Pofem,  quanto  mais  alienada for a esfera da vida

cotidiana, mas ela irradiara sua alienagao para as demais esferas.
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"Existe    aliena?ao    quando    ocome    urn    abisap.e...eptre    P

desenvolvimenrio   huinano-gen6rico   e   as   possibilidades   d_e
desenvolvimento  dos  individuos  humanos,  entre  a  p_ro9u3£o
humano-gen6rica..e   a   pariicipa?ao   consciente   do   individuo
nessapr-odu?ao.'it7

HELLER afirma ainda que a profundidade desse abismo nao 6 a mesma

em diversas epocas,  mas que no capitalismo moderno se acentuou de forma

desmedida.

A vida  cotidiana  tern  sempre  uma  hierarquia  espontanea  determinada

pela epoca. Nesta hierarquia espontanea, o homem pode construir para si uma

hierarquia  consciente.  A  construgao  da  hierarquia  da  cotidianidade  efetuada

pela individualidade consciente: a "condugao da vida".

"'Condugao  da  vida',   portapfq.,   p€o .Significa,~a  _a_P_3I!9_fp _P=_

hierarquEa espontanea da cotid_ian_ideqe,. mas .t5o somppt.p _p_ue±-i-`inuba'  co6xistencia  da  particularidade  e  da  gepericidade  6

substituida   pela   relagao   conscienfe  _dp   inpividuo   cppr   o-irumano-geir6rico  e  qde  essa _atFude  (...)  ordena  as  varias  e

heterogeneas atividades da vida."

"(...}    a    condugao    da_   vida.    nag    pode    Se  .Po±Pye_rtLe_r.=]fm_

bestsibilidade  sJcial  up_!xersal  a  nao  ser quando for abolida  e'Superada a a|iena§ao.nd8

0 estudo criterioso da vida cotidiana, em suas partes organicas, permite

a percepgao, a exemplo de HELLER, da vida cotidiana distante da banalidade

que e frequentemente classificada. A vida cotidiana e a vida do homem inteiro,

onde  sao  vivenciadas  suas  experiencias,  seus  medos,  sua  intelectualidade,

habilidades  e  paix6es.  Por  tim,  HELLER  nos  traz  a  ideia  de  que  o  homem,

17  |bid., p. ae.

18  ibid.,  p. 41-
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vivendo inteiramente a sua cotidianidade pode ter uma relacao consciente com

seu meio social, desde que seja afastada e abolida a alienagao.

J'

J'
I,
J

J

I,
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6 o MusEu DA viDA E a EspAeo DA BioDEscOBERTA: urn EXEMPLO

§=±Pcampo de pesqu±sa

A parfe empirica da pesquisa analisou a ponto de vista dos profissionais

participantes  da  concepgao  e  desenvolvimento  do   Museu   da  Vida,   mais

especificamente, do Espago da Biodescoberta, perfencente ao Museu da Vlda.

0 Museu da Vida vincula-se a Casa de Oswaldo Cruz,  uma das unidades da

Fundagao Oswaldo Cruz -Fiocrilz,

A  Fiocruz  -  6rgao  vinculado  ao  Ministerio  da  Satlde  do  Governo

Federal -foi criada em 1900 como Institute Soroterapico Federal, objetivando

a produgao de soros contra peste bub6nica. Atua  nas areas de  produeao de

imunobiol6gicos  e  medicamentos,  desenvoMmento  tecnol6gico;  formagao  de

recursos  humanos,   controle  de  qualidade  dos  produtos  consumidos   pela

populagao   e   prestagao   de   servi?os   assistenciais,   alem   da   preservaeao,

valoriza?ao e divulgagao de seu patrim6nio hist6rico, cultural e cientifico.

Para  o  desenvolvimento  de  suas   atividades,   a   Fiocruz  conta   com

diversas   unidades,   entre  elas  a  Casa  de  Oswaldo  Cruz  qu'e  tern  coma

objetivos:

a)   a  realizagao  de  atividades  de  pesquisa  e  documentaeao  em  hist6ria  da

ciencia e da sadde;

b)   a preservagao do patrim6nio arquitet6nico da Fiocruz;

c)   o desenvolvimento de atividades de museu e Divulgaeao Cientifica.
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Dentro das atividades de   museu e  Divulgagao Cientifica,  a  Museu  da

Vida  foi  concebido em  1994,  atraves de  projeto encaminhado  para  concurso

nacional  promovido  pelo  programa  PADCT/CAPES -  SPEC.  Este  projeto,  a

criagao do Museu de Ciencia e Tecnologia do Rio de Janeiro - composto pelo

Museu da Vida, juntamente com a Museu do Universo e o Museu da Marinha

-   concorreu com 17  participantes do pars,  obtendo a primeira colocagao.  0

Museu da Vida foi inaugurado em 25 de maio de 1999.

Na inauguragao, foram abertos alguns espagos.  Entre eles o Espaap da

Biodescoberta -que ja foi denominado Espa?o da Experimentaeao - situado

na antiga Cavalariga[. 0 Espaap possui uma exposigao permanente e interativa

voltada para os temas Biologia e biodiversidade.

``lnstalado  na  antiga  Cavalari?a,  [o  Espa?a  da  Biodesco.bert?I

abriga   uma   exp6si?ao   per|rianente   sq.bre   o~  conhppimp_nto_
cierftifico   a   respeit6   da   vida,   suas   dimens6es_ ?ulturais  .e
hist6ricas   e   siras   implica?6es   6ticas.   Uma   c6lula   gi_gante,
pain5is,  experimentos,  ativid_?des  in.tprativas,  pbserveg.6pe. ao_'microsb6pib, logos,  multimidias ?_ videos  mostram  a  hist6ria  e

os conceitos basicos da Biologia"2

Abrigando   uma  exposigao  que  aborda  fen6menos  vitais,   como   par

exemplo a evolugao e a processo satlde/doenga, tern como caracteristica o fato

de contar com urn eixo tematico transversal, a fen6meno da biodiversidade, em

articu[agao com conceitos da Biologia como area do conhecimento.

"A utilizagao da biodiversidade como. eixp ,tern_atico tr.ansvers_?I_

precede,-  igualmente,   de   nossas   _i_nqui.eta?6es   ?obr=.. comp'deveriainofs  orientar  a  apresentagao  de  nossa  tematipq]  de.

modo que os conteados Selecionados nao .fiicassem rpsfritps a
compr6ensao   dos   conceitos,   mas   pudessem   estabelecer

J

t  Espago para animais inoculados. utilizado para elaboragao de soros contra a peste bubonica

e a difteria.
2  CENTRO  DE  EDUCACAO  EM  CIENCIA/MUSEU  DA  VIDA.   MLiseu  da   V7.da#f-oorLiz   uma

contribuigao para a educagao formal? Rio de janeiro,  1999. (Relat6rio de pesquisa Finep-BID -
convenio 78.97.0015-00), p, 3.
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pontes  com  quest6es  presentes_ no  pot.iqieno. da  populag,ap.'Propiciar a  ahicula?ao de  conceitos da biologia,  como  Sadede,

as -quest6es  como  as  condig6es  de  vida  p  come.eslas  s~e
rela6ionam   com    a   preserva§ao   do.   mefo    ambiente   sac
essenciais na afirma?ao da cid=dania.'S

Mos   eixos   transversais   encontram-se,   em   suma,   temas   ligados   a

realidade enfrentada no meio social, temas gerais, enquanto os eixos verticais

se comp6em a partir das disciplinas tradicionais dos curriculos escolares.

De  acordo  com  GABRIEL  e  TEIXEIRA,  a  abordagem  dos  fen6menos

vitais requer urn tratamento diferenciado,  necessitando de uma compreensao

mais global, mais abrangente. Com isso, a estrutura da exposigao foi montada

segundo  urn  eixo  transversal,  a  biodiversidade,  na  tentativa  de  dar  maior

clareza e fluencia aos contetldos. 4

Pode-se  delimitar  o  tempo  aproximado  entre  as  primeiras  ideias  a

respeito    do    projeto    do    Espago    da    Biodescoberta,    sua    concepgao,

desenvolvimento   inicial   e   atividades   p6s-inauguragao.   Este   periodo   esta

compreendido, aproximadamente, entre o ano de 1994 e os dias atuais e pete

ser  verificado  atrav6s  da  consulta  a  alguns  documentos  que  registram  a

processo recolhidos e analisados para a pesquisa.5

3 GABRIEL,  Carla Gruzman.  TEIXEIRA,  Luiz Antonio.  Espaap  biodescoberta:  uma exposieao

interativa  em  biologia.  Hi`sf6fl-a,  Ci-6ncfas  e  Satlde  Mangur'nhos.  Vol.  VI,   n.2,  jul.rout.   1999,
p.380.
4  Ibid„ p. &J8

5 ver  6.3 -0 cry.sctjrso cri.wlgador da Ci.enci.a.. os esor7-fos, tabela discriminando os documentos

coletados.

I,
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6.2 Em busca de urn metodo
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Os  pressupostos  metodol6gicos  para  esta  pesquisa  se  localizam  no

ambito  das  metodologias  qualitativas,  mais  exatamente  em  urn  contexto  de

pesquisa do tipo explorat6rio.

De  acordo  com G[L,  o  objetivo  de  uma  pesquisa  explorat6ria  a  trazer

maior familiaridade com o problema, tornando-o mais explicito,  proporcionar o

aprimoramento das ideias, reflex6es.6

Fundamentadas    em     uma     pesquisa    de     cunho    qualitativo,     os

procedimentos fecnicos adotados buscaram explorar da maneira mais precisa

esta parfe empirica.

Os    procedimentos    consistiram,    em    urn    primeiro    momento,    no

levantamento, selegao e analise dos documentos provenientes do processo de

criagao e desenvolvimento do Museu da Vida e do Espa?a da Biodescoberta.

Posteriormente    foram    entrevistados    profissionais    que    se    envolveram

diretamente  em  pesquisas  e  outros  trabalhos  no  Espago,  inclusive  em  sua

criagao e desenvolvimento conceitual.

6 GIL, Antonio Carios. Coma e/aborarprojefos de pesqul.sa. Sao Paulo: Atlas,1989. p. 45.
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6.30discursodivulgadordaCiencia:oses_orL±gs
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I,
I,

0 processo que resultou na concepg5o e  funcionamento do Espaeo da

Biodescoberta,  assim como nos demais espagos em atividade  no  Museu  da

Vida,   envolveu   numerosas   reuni6es,   com   discuss6es   em   torno   de   sua

proposta,  Iinguagem,  formas  de  interaeao  com  a  pt]blico.  A longo  do  tempo

foram  criados  projetos,  que  por  sua  vez  foram  repensados  e  rediscutidos.

Foram introduzidas novas ideias, diversos profissionais foram envolvidos e uma

razoavel quantidade de documentos gerada,

A exploragao do  campo  nos  indicou  alguns  documentos  selecionados

para analise:

a)   Projetos para financiamento externo;

b)   Projetos para apresentagao ao pdblico inferno da instituieao;

c)   Correspondencias;

d)    Relat6rios de pesquisa;

e)   Catalogo de exposigao,

Os documentos selecionados foram utilizados na elaboragao do roteiro

preliminar de entrevista, sendo tamb6m confrontados com informag6es obtidas

nas entrevistas.  A relagao completa dos  documentos   encontra-se  na tabela

abaixo:



Quadro 3: relaeao dos documentos selecionados para analise

c6DIGO TiTULO

Documento 01 Profieto  para  a  Programa  de  lmplanta?ao  do

Museu Cientifico da Funda?ao Oswaldo Cruz.

Proponente: Sociedade de Promoeao da Casa

de Oswaldo Cruz -COG. jan.1994.

Documento 02 FUNDAQAO     OSWALDO     CRUZ.      Espago

Muse4f da V7'da: Museu de ciencja e tecnologia

do    Rio   de   Janeiro.    Projeto   submetido   a

avaliagao  do  SPEC/PADCT.   Rio  de  Janeiro,

abr.1994.

Documento 03 Texto: Grupo de Trabalho -Museu Hist6rico -

Marli   Albuquerque   e   lnaldo   Junior  -  junho

1994.

Documento 04 Museu   Hist6rico:   proposta   tematica   para   a

exposigao permanente -junho 1994.

Documento 05 Proj eto           O bservatorio           M icroc6smi co.

Proponente: Casa de Oswaldo Crur e Institute

Oswaldo   Cruz.   Idealizadores:   Tania   C.   de

Aradjo  Jorge,   Virginia   Schall,   Claudia   Mara

Coutinho e Suzana Faria. Jul.1994.

Documento 06 F`deiiTo paTa a Exposigao A  Vida  coma  tema

da ciencia. S/ data.

Documento 07 Composigao e Coordenap6es dos Grupos de

Trabalho Espaap Museu da Vlda. Sidafa.
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c6DIGO TiTULO

Dcreumento 08 Medulos     tematicos     para     a     exposi?ao

permanente  do  Museu  Historico  lnterativo  do

Espaeo Museu da Vida. Proposto por Marii de

Albuquerque,   Inaldo   Marinho,   Tania   Aradjo

Jorge,     Suzana    Faria,     Claudia    Coutinho,

Claudia   Mendes,   Paulo  Antas  e   Margareth

Damasceno. Out.1994.

Documento 09 Catalogo da Exposf-£ao Vt.da. Fev.-Mar.1995.

"Reflexdes sabre a pracesso de implantagao
Documento 10

do prtyeto Espapo Museu da Vida:

Construindo urn Museu interalivo de ciencias?"

Escrito por Tania C. Araujo-Jorge (Laboratorio

de Biologia Celular/DUBC -IOC) Versao de

25 de novembro de 1995.

Dcroumento 11 Texto referencia do Espaap Museu da Vida -

abr.1996]

Documento 12
"Resumo  do  anteprojato  para  o  Espapo  da

experr-menfafao".     Elaborado     pela     equipe

formada   por   Luiz   Antonio   Teixeira;   Magali

Romero    de   Sa;    Caria    Gabriel,    Edmilson

Rcoha;     Fabiola     Mayrink;     Marcelo    Lopes

(projeto multimidia) e; Raul Lodi (Museografia).

Rio     de     Janeiro.     Texto     preliminar     para

discussao interna. Jan.1996.

Documento 13 Cafalogo   "Espa?a   da    Biodescoberta".    Jul.

1997.
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CODIGO TiTULO

Documento 14 Museu da Vida/Fiocruz: Uma contribuigao para

a educaeao formal? Relat6rio de pesqu[sa -

Agencia  financiadora  Finep  -  BID.  Convenio

78.97.0015-00.   1997-1999,  Museu  da  vida  -

COG/Fiocruz.

Documento 15 Cafalogo: A Reyo/fa da Vact'na, s/ data.

Em  outras  palavras,  tornou-se  necessario  colher  informag6es  -  na

forma de entrevistas - que dialogassem com os discursos sedimentados nos

documentos selecionados e examinados.

6[4 0 discurso divulaador da ciencia: as f±las

E=

J

rl

J

Uma  das  etapas  fundamentais  da  pesquisa  foi  a  identificagao  dos

discursos   envolvidos   na   criagao   e   desenvolvimento   de   urn   espago   de

Divulgagao Cientifica, no que tange a questao do acesso do cidadao comum a

informae6es  sobre  ciencia  e  tecnologia.  Visando  uma  busca  satisfat6ria  par

informag6es   pertinentes   para   o   objeto   de   pesquisa   apresentado,   foram

realizadas entrevistas com atores sociais envolvidos diretamente com o campo

escolhido.

Foram   escolhidos   cinco   profissionais,   com   formae6es   diversas   e

distribuidos em ordem alfabetica, segundo o quadro a seguir:
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. ntrevistados

NOME lNSTITUICAO FUNeAO FORMACAO

Carla Gruzman Museu    da    Vida    - Comp6e  a  equipe  do Psicologia

Gabriel Casa     de     Osvaldo Centro  de   Educagao
Cruz - COG/ Fiocruz em  Ciencia do MuseudaVidaCOG/Fiocruz.

Luiz AntonioTeixeira Museu    da    Vida    -CasadeOsvraldoCruz-COG/Fiocruz Pesquisador Historia

Malta Fabiola Museu    da    Vida    - Compde  a  equipe  do Biologia

Mayrink - Casa     de     Osvraldo E spaeo                     da
Cruz - COC/ Ficreruz B i od esco berta          doMuseudaVida-COC/Fiocruz.

Tania Cremonini I nstituto Osvraldo Cruz Pesquisadora  - loc - Medicina

Aradjo+orge - Fiocruz Ultra-      estrutura      eBioliacelular

VibginiaTorresSchall Centro  de   PesquisasReneRachouFiocruz Pesquisadora Psicologia

Para  a  escolha  destes  profissionais,  foi  considerada  uma  pesqulsa

preliminar  de  suas  participag6es  nas  diversa§  fases  de  desenvolvimento  do

projeto, entre os anos de 1994 e 20017, alem do envolvimento dos mesmos no

desenvolvimento  conceitual  e  elaboragao  dos documentos  que  consolidaram

as ideias surgidas nas fases de execueao.

No  que  diz  respeito  ao  contato  preliminar  com  os  entrevistados,  os

procedimentosusuais,segundoLESSARD-HEBERTefaf,sao:

a)   Verificar se o sujeito a entrevistar e urn informador-chave com relagao as

quest6es a investigar;

7VerrelagaocompletadosparticipantesdosprojetosligadosaCavalariganoANEXOll

8    LESSARD-HEBERT,    Michelle    .    GOYETTE,    Gabriel.    BOUTIN,    Gerald.    /nves£/.gagao

Qualffafi'va.  Lisboa:  lnstituto Piaget,1990, p.164-165.
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b)  Observar  se  o  sujeito  a  entrevistar  se  encontra  disposto  a  prestar  as

i nformac6es necessarias;

c)   Explicitar os objetivos da pesquisa ao entrevistado;

d)   Exp[icitar a tipo e o ndmero de entrevistas;

e)   Enfocar   claramente   o   papel    que   a   entrevistado,    em   principio,    ira

desempenhar na pesquisa e;

D   Prever  o  tempo  aproximado  que  o  entrevistado  devefa  dispor  para  a

entrevista, informando-o.

Optou-se pelo tipo de entrevista  semi-aberta  ou  semi-estruturada  pelo

fato de se mostrar o mais adequado frente aos objetivos da pesquisa.  Pofem,

em que consiste este tipo de entrevista?

Maria  Cecilia  de  Souza   MINAYO  buscou,   atrav6s  da   consulta   aos

diversos autores que se dedicaram atentamente as questdes dos metodos e

tecnicas das ciencias sociais,  uma explicagao para o significado da entrevista

de carater semi-estruturado:

"A   entrevista   semi-estruturada   e   nao-estruturada   d.iferem
apenas em grau,  porque na vErdadp n_enhuapa. iptera?ao,.para
fiinalidade d6 pesduisa,  se coloca de forma_tot_almente  a.b.erfa.
Ela  parte  da-elabora?ao  de  urn  rotei_ro  (.„.).  Sua.s  qualipaqes
consistem em enumofrar de forma mais abrangente possivel as
quest6es que o pesqu.Isador quer abor9er po caapp?, a pa.riir dp
Sdueafi3ni?hgpo6#eosoebsjeteodpe#nss€sptfgsg%Sgo„$9dvindos,Obviamente,da

0  que  caracteriza  o  cafater  semi-aberto  da  entrevista  adotada  e  a

elchora[rfuo de urn roteiro preliminar cle entrevista.

9 MINAYQ Maria Cecilia de Souza. a desafro do conf7eer-menfo: pesquisa qualitativa em sadde.

Sfro Paulo -Rio de Janeiro, HUCITEC -ABRASCO,1994. p.121.
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De  acordo  com  MINAYO,  as  caracrferisticas  basicas  de  urn  roteiro  de

entrevista sao, principalmente:

a)  a reduzida quantidade de quest6es;

b)  a capacidade de responder cada questao levantada no projeto

c)   a  sua  definieao  como  urn  delineamento  do  objeto,  com  suas  quest6es

procurandolhedarformaecontetldo.10

Com o intuito de dar a entrevista as caracteristicas relacionadas acima,

procurou-se  agrupar em  nao  mais que  quatro  quest6e§  chaves  ou  assuntos

relacionados    ao    objeto    de    pesquisa.    Essas    quest6es    poderiam    ser

eventualmente  subdivididas,  de  acordo  com  a  complexidade  dos  assuntos

contidos  no  t6pico.  Os  t6picos  buscam  a  representagao  do  contetldo,  dos

conceitos e abordagens ja identificados no projeto de pesquisa e aprimorados

nas leituras.

Os t6picos tornados como ponto de partida foram sendo enriquecidos de

acordo com novos questionamentos, surgidos no decorrer da fase de leitura e

analise das fontes documentais ou durante a pr6pria entrevista, de acordo com

as linhas de raciocinio seguidas pelos sujeitos.

Eis entao, os t6picos relacionados no roteiro:

1.   Hist6rico  de  insengao  do  entrevistado  no  grupo  de  trabalho/espa?o  do

museu  cientifico,  incluindo  urn breve  relato de sua trajet6ria  profissional  e

academica.

rl
I,

10  lbid-, p.99-
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2.   Como  se  deu,   no  ponto  de  vista  do  entrevistado,   o  desenvolvimento

conceitual do Espago da  Biodescoberta? Que principios a nortearam?  Par

que o Espago da Biodescoberta? Este t6pico inclui os objetivos e metas do

entrevistado com relagao ao projeto e as formas de operacionalizagao para

o alcance das metas;

3.   Coma foi ou 6 percebido pelo entrevistado o entendimento do que significa

o   conceits   de   Divulgaeao   Cientifica   no   contexto   do   Espape   da

Biodescoberta ou ainda do pr6prio Museu da Vida como urn todo;  Como a

ciencia foife vista no Espago da Biodescoberfa?

4.  A  questao  do  acesso  do  cidadao  comum  a  informa?6es  sobre  cjencia  e

tecnologia.  A  posigao  da  institui?ao  museu  no  objetivo  de  contribuir  para

que  a  pdblico  situe  as  "conquistas"  cientificas  e tecnol6gicas  ao  contexto

social em que vive.

0 proximo passo consistiu na entrega de urn documento explicativo para

o entrevistado,  resumindo as explicag6es ja citadas no contato preliminar.  Por

fim,   houve  urn  novo  contato  com  os  entrevistados,   procurando  saber  se

receberam  o  documento  explicativo.  Neste  novo  contato,  foram  confirmados

data, local e hora da entrevista.
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6.5 Sobre escritos e falados4`

Em   meio   ao   material   recolhido]   foram   selecionados   trechos   dos

documentos e entrevistas.  no intuito de mostrar alguns caminhos trilhados na

formagao de urn discurso divulgador da ciencia.

Entre outras  constatag6es,  revela-se que  urn dos combustiveis para  a

florescer da Divulgagao Cientifica 6 a crenga de que a ciencia e a tecnologia

formam uma base para a organizagao da vida humana. A ciencia promove uma

cultura,   situada   historicamente   em   urn   contexto   social.   que   interfere   no

cotidiano da "civilizagao moderna".

"A   criac3ao,   difusao   e   cc>nservagao   dc]   saber,.    a
exigencia  de  rigor  na  prc)ducao  de  conhecimentos
e      a      extensao      e      limites      da      tecnologia,
articuladas   com   as   quest6es   aticas    sac   temas
centrais        de        reflexao        contemporanea       da
humanidade    (...)    a   difusao   e   vulgarizaqao   da
ciancia   (...)   tornaram-se  urn  compromissc>   sc)cial
da   civilizacao   atual,   que  visa   a  propiciar  ao
cidadao      e ,      principalmente ,      a      crianga      a
possibilidade  de  perc:eber  a  presenca  e  sentidos
da    ciancia    e    tecnologia    em    seu    cotidiano."
(COC:IThENTO   lr   Projeto   de   xplan±a€ao   do  hfuseu
C±ent±f±co  da  F±ocruz,   jam.   1994,  p.1} .

"Hoje   a    ciencia    a   encarada    coma   a   principal
base      promotora      da      pr6pria      cultura       que
caracteriza  a  civilizagao  moderna,   encontrando-
se,   mos   textos   cientificos,   elementos   que,   de
alguma   fc)rmar    c]rientam   decis5es   e   julgamentcis
do      senso      comum.      A     despeito      deste      fato,
cc>nstatamos  a  consideravel  distancia  que  separa
as     informac5es     fragmentadas     e     a     presenca
absoluta       dos       artefatos       tecnol6gicos       no

FI

I,

J
I,

"  As  letras  (fontes)  foram  modificadas  para  facilitar  a  distingao  dos  trechos  colhidos  nas

entrevistas daqueles colhidos em  documentos.  Aos entrevistados,  li§tados  nominalmente  na
pagina 72, foram atribuidos aleatoriamente os c6digos E1 I E2, E3, E4 e E5.
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cotidiano,      de      urn      lado,      e      a      engajament_a
intelectual   efetivo,   de   outro."    (coanREHTO   2,
Projeto  Eapa€o  rmsen  da  V±da  pa=a  aval±aqao  de
SPEC:/PAI}CT,   ab€.   1994,  p.29} .

Ocorre uma ldgica, urn efeito-resposta da comunicaeao da ciencia, pois

o    mundo    tecnocientifico    surgido    com    a    capitalismo    necessita    ser

compreendido.  Chama-se atengao para os perigos da aliena?ao e a etica da

ciencia.

"Durante  muitos   sfculos  prevaleceu  a  visao  de
que      a      ciancia      era      urn      Sa.her      r.esFrit.a     .Ta_
iniciados.   Com  a  advento  e  a  desenvolvi.mento  do
cap±ta]±smo,   no   entanto,   a   te€no.F±apc±a   Passo_u_
a -estar  presente,   direta   ou   indiretame.nte.,   no
cotidian6    das    pessoas.     Sua     transparencia    e
compreensao    pelo    cidadao     cpmum_   tornou-=e^    Tin
imierativo    €tico.     A    comun±caqao     em     ciepcia
pissa   a   ser,    al6m   de   urn   relevanf=   com~promis_I_a_-civili.zat6rio      que      nega      a      alienacao,      uma

condic:ao  para   a  exercicio  do  direito  ap. ac=sso
de    c=da  -cidadao   as    informaq5es    em    ciancia   _e
tecnologia".          (DOcOMENTO        1,        P=oje_t?        de
Taplani:a§ao   de   rmsen   C±ent:±f±co   da   F±ocruz,
jam.   1994,  p.13) .

Os documentos e trechos das entrevistas  mostram  extratos  onde sao

revelados  os  objetivos  do  museu  cientifico.  Pode-se  observar  a  busca  pelo

humano-generico,   na   forma   de   uma   consci6ncia   de   grupo,   ou   seja,   a

consciencia do individuo que parte para preocupa?6es ligadas a coletividade.

r=

J,

"N5o  d6  pare  dizer  de  rmodo  penh¥rm_ que  voce.  nao_
tenha un; fitrm urn pouco educativo de i?zx5r ps cri?ngrs
entendererm allguns conceitosr isto __est±_ cerF3.tpente em
urma das ponris, discutjrem quest6ef_do Copdialpor T?f_-;-a-  outr5   ponin   est±   urma   questi5o   cultiLra]   armpla

tamb6m." (E5}
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" ( . . . )   desenvolvimento  da  ccasc±apc.±a.  san±t±r±.a
(`...).saber    de    que    medidas    de    hig.iene    e    de
outras      formas     preventivas      contribuem     par.a
eliminar    ou    res-tringir    as    possibilidade=    q.e
contaminagc5es     social.s     envolvi.das     na  _  =elaqa.o
safide/doe-nca."        {DOC{nonTO       1,       Projet_a       de
trylanta€ao   de   rmseu   C±ent±f±co   da   F±occaz:,
jar.1994,  p.13}.

"(.„)eu esteva  insFaland? .urn lf,boratfri2_de_a_!_ucaf3_a.
drir'--ambiente    de    sadde,    j6    voltado    prra.  esp-irieoiupag§or   para   _tenter . Ievar   urn._ _f3_n_he_Ci_Tf.:|o.
r:i-e-nude;  di  ±rea  da  sadde  papa  c_riangas  a  )jovens,
-irJiio   no   sentido   de   ester   dando   ppra   eles   ¥m`
\-=rfirerfiireJir;-JJi eles pudesserm espr i_ncorporain„do 3_
-i;ir;,- -;: ientidb preverftivor .no..sere.ida d€_ p_roT_f ¥£_d.:_
-==alder  porque  io fazer trabalho !.e campo,..€_! _fs_tev.a_
-s-irir-i;;:-viendo    as    pessoas    a.[i   .era  .sit!3_f_a __I_a_
-dr;;;;;;riies5o de doeniv sera conhecimerfe.o. 9,u_ira cpisa
-i-;-iriraso  cxprm  quE  -a  conhe€irmento  cientifiT  c„heg?_
-;;;; -5-pGblico, in geral. voee term  ¥ra__£_p_d_u_±_a eLrm.
rEdirfar;;:;;;-wiali=varrfgrndo.ravangrndor.avenT.n_de..=A¥^
-drir=5;;:; -.:ri sa[a de ;ula] 5s rezfs a atraf? _i_ _d_a_ .1.2_r=_2.O_
-;i;;;;5£: virce ten no livr; _utp texde qu[e est6 pep.p!!nz!n.d.p
-ir;i::i;;ir:ciiinento qua 6 de anos a ano§ anteriores"{E2)

"a  desenvolvimento   da   cozisc±enc±a  ecol6g±ca  _e
da  visao  holistica  dos  cidadaos."   (cot=tnFTO  1_,
=roje±o  de   Taplanta€ao  _de  rmisen  C±ent±£±co   da
F±oci='iiz,   jam.1994,   p.13}.

"As   atividades   de   Divulgagao   Cientifica   dev=m
:star    inseridas    nun    contexto    politicp   _mais
amplo=   responsabilidade  _social.   Em  esp,ec_:a±._n?_s_
p:ises   do-terceiro   mund_a   que _nec.essit_am__=.eL..u_m^Lforte   investimento   na   forma¢ao   de   uma   =ultura

cientifica      e      tecnol6gica,      garantindo    _I_in_a_
sociedade   critica   a   participante."    (DOcOEquT.
2,  Proje±o  Espa§o  rmsca  da  V_i_±a  pare  aval±aeao
cto  SPEC/PADCT,   abr.   1994,   p.83} .

"A  Divulgaqao  cientifica,   com_a  ares  oT  srb=frea_
da   Comuiiiagao,   tern   coma   objeto   de   trabal_Po   a
social,     est6    a    serviqo    da    sociedad_e.     Messe
sentido,      divulgar      ciancia      nao    _deve     .ser-e-ntendi.do  apenai  como  socializar  conhecimentos,
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mas      tamb6m      formar      consciancia      critica
cidadania.     A     forma     como     sao     orientados_    o_s
avan?os  cientificos  e  tecnol6gico=,   no .mundo  d~e
hojei   6   que  determina   se  a   cienci.a  .pod_e   a.u   Fa_a
e;tar  a   Servicc>  do  ben  estar   sc)cial.   Per_tanto,
a  Divulgag5o  Cientif ica  deve  ser  enteFgid?  coma
uma   ati:vi-dade   que  busca   integrar   a   Ciencia.e   =L-sociedade    de   inodo    dinamico    e    transform_ador."

(cocamlTO  2,  Proje±o  Espa€o  M¥E=u_  de  ¥L±€a  para
=FTal±aEao  de  SPEC:/PADCT,   abr.   1994r   p.83} .

"(...)      deve-se      introduzir      a=      ques.tees.    _qa
m%deinidade    e    dos    problemas    do    mundo    a_tual.,--=i-erecendo     ao     visitante     a     oportunidade     de

opinar   diretamente    sabre    as    rel=E5es _ e_=±_==]_o~-=onhecimento   cientifico   e   os   problemas   v±vi~qos
-mos   centros   urbanos,   nc>   cotidiano   do   tra.balpo,

no         mundo         industrial ,          nos         moTimentos
Pd°±Pvu±]saaco±°nad±as '     rnf=uezqauest°=es   dsoasn±t6b±e±naesf:±^c±n#
-i;=i-ii-Lilitados   pel:a   desenvo_lvi_mento   .da _I_i_eLn_c`L±_
'--e-tecnologia." -(DoanrmTO  3,   Grape  de  T==±al.h.a

-   rmseu   -H±st6r±co   -   M.   kLThque=que   e   lnalde
dun±or,   jun.   1994,  p.12} .

"A    Exposiqao    Vida     prcip5e     ac>    visitant~e
viageir     atraves      de      teorias,      conc=pg?==
coritrov6rsias     que    marcaram    a     constrTgao
conhecimento        dos        fen6menos        vital_s.
privi.1egiarmos    o    conhecimentp    cient±.f±_I_a_,_  n+perdemi;s     de     vista     sua     n_atureza    ,huT=_n_.a_
+portanto      social.       ( .... )      Estamos,.    .fp_fen_goL
-convite   para   que   voca   possa   refl=tir   sphre

atividad=   cientifica,   assumindo   plenaxpen.te   se.u
i>apel   de   cidadao,    a_  que   implica.  p=rti_c=i_p_ar_  d_a_Ld=bate   sobre   os   limites,   as   contribuig5es  _e   a.S

iirilicaE5es   aticas   da   E_ie_nc_i_±_ i_d_a  ^tec_n_oLl±o.g_i_a_
n;  mund;c>   contemporaneo. "   (DOctlMENTO  9,   Cat±Iogo
de  Expos±€ao  V±dLa,   fev.   -mar.   1995} .

"Imaginamos    a    Cavalariga    como    urn    espa.go  _qu_e_
abri-gue    uma    exposicao   Permanente    que.  IeY=___aLO_
ptibl'ico        refl=x5es        sobr=     .  a        conp,==.i_in_e_n=t_a_-cientifico  dos  fen6menos  vitais,   suas  dime.ns.6es
-i{uiturais    e   hist6ricas,    e    implica€e}e_s    aticas

geradas   par   esse   tipo   d=   sab=r."   .g=ifo__n_:_sso_'{cOC"EFTO   12r    Re§irmo   do   anteproj.efo.  Pars___a_

±spaeo  de  Exper±nentaqao._ _Te_xto  p_=el±n±nar  pare
di:schssao  ±nterma.   jam.   1996,  p.2} .
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"(...)    os   atuais   padr6es   de   desenvolvime_nt_o   d.a
humanidade  estao  levando  a  r6pida  destruiqao  de
grande  parte  desse  patrim6nio  natural   [a  gr,al}de-diversidade   de   seres   vivos   I.    Faz   necess6rio,

portantor    buscar    a    seu    conpec±ment.o^  p±eno    e~refletir    sobre    a    sua    real     importancia,     no

sentido      de      alertar      sobre      as      formas      de
desenvolvimento         social         que         a         estao
ameacandc)."(DOcORENIO    13,     Cat±Iogo    Eapa€o    da
B±odlescoberta,  jut.   1997} .

"eu sermpre fui ligada nesta panbe, 9E_ espr trabalhfndo
a inforrriag5QI d; uma fbrma tralnqiiila. Flor ex.f.rmp[or eu\\--prfiv[|egiei criangas e i?vane porque._eu acted.ito. qrf__fli_
'voce Est± ajudindo a formar €®nceito.sr const!ui.r pa.Ira a

vide, na n;;nha concepe5o n6s _estaria_in?s ajudandol _n]:
irrinag5o  destes  crialnap±  alas  eshar!am  .cres¥F!::
canst;uindo   conceitos-de   preservagrp   do_  p_Ianeter
preveng5o de doengr a prormogro dal sadde." (E2}

A formagao  das  consciencias  se torna  possivel  atraves  de  processos

educativos  e  nao  difusores.   Neste  aspecto  se   insere  tamb6m  a   pr6prio

entendimento do que significa conceitualmente a Divulgagao Cientifica.  0 que

se  observa  e  uma  certa  falta  de  consenso  no  uso  de  certos  termos  como

Difusao,      Divulgaeao     e     Alfabetizagao     Cientifica,      ou      mesmo     uma

despreocupaeao com os aspectos conceituais do tema,

"0  processo  de  formacao  destas  censc±an_c±as  n~ao
se-baseia    nc>    simples    acesso    as     informaq5es
geradas   pelos   meios   de   d±fTSEo   e   popu.Ia.=iza.gao_+da   cieniia.   Para   concretiz6-lo,   o   cidadao   deve

dispor     de     urn     instrumental     m±nim~o     .para     .a
leitura,   decodificac:ao   e   compreensao   do   mundo
ao      seu      redor,       gerado      pela      educacao      e
alfabetizagac>      em      ciancia."       (cocarmTO      1_,
Projeto  de   Zaplantaeao  cto  rmisen  C±ent±f±co  da
F±oa±=Tiz:,   jaLEi.    1994,   p.14}  .

"Esse    processo     educativo     reje±ta  .  a_    simp~1es
contemilaqao   e      a   mero   acesso   as   infoFma.?6es~,
ele  piioriza,   sobretudo  atravas  da  partici~paq.ao
dos -visitantes,   decQdificagao  e  compreensao  da=
tem6ticas     c:ontidas     nas     exposi€5es,     visando
despertar  uma  real  consciencia  do  que  6  vista  a
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sentido  estando  assim  no  dominio  da  absorcao  da
cultura     cientifica     e     da     popularizac:ao     da
ciencia."     (DOcmceNIO    3,    Grapo   die    T=abalho    -
unsca    H±st6=±co    -    M.    Albuq[izerque    a    lzialdo
Junior,   jun.1994,  p.19}.

{...}eu  ache  qua  Codas. as_ fomas  que,.?. genpe _PupfLr±`;£ti; traduzirndo  a  ciencia  pare  a  pdb]icor  vede  est6

fazendo t}ivulga¢o C-IentiFica, essa 6 a fiqrrmai alrmp.I:.quf
eu enx[ergo ; Ofivulga5§o CientiFica, rmais po sentid,£ .!f_-;-cirar qJ;a a esderri de vase ten_te_r _aproxirm3^r a.pd?lice
-Ja -cQihpreensao -daquilo que ±_feEto ear Cifncialr i uT_

esfongJ  de  Divulga-g5o  Cientificar  ,S.eifa  e.I.a  na  I?.:T.3
escri'te,   ere   irmJg€m,   cinerma.,   video_,   [ivrpr   debate,_
pa|esira, tudo isJo pare mire_6 urf!.effurap daff Pffs?3f_'que  ted,  vamas  dizer,  rmalis .3F.Bid?a `p3_I_a`  fazt3r  este

irabalho de traduaso pare a ptiblico{...) {E2}

"eu   ache   qua   Divulgag5o   Cientl'fica  _6_  r.pps .tenter
t;aduzir en;ten''nos dE drrma linguagerm inteligtrve[ pare a
pdblico    [eigqi,    aquilo    qule    est6    sendo    feito    ere
ciencia."{E2}

"a difus5or a divulgag5o e a popularizagro S5o P.3r.3 mim
maneiras-    de    ;ode    uar    acesso    ao    .pq_blico    _a-c6nhecimendes     cientffilcQisr     qtLe     a     p4b[ie?     p5o

necessariamente term, agora a comppeensao sobrf issp
6 urn outro ppocesso7 rfue eu chamo de affabctiz?gpo,
que 6 urn pincesso de -aprendizagerp, em ,qul.e_ ¥_!_3_u.I.£_•aprende;qL]equerrquirpalprend_eE.ap_±_p.r`ioaprendiz,

i pr6pria pee;soa qua est± aprendendo." (E4}

qua qualquer cientista ten gue .Pst?r en~gaifado
ppinsir®sr  a  processo  de  divu[gag5pr.qTe

"eu acho
nos  dais
signiFilca drserever, qua signFEp rmastr.3rr exper rf e _±|_as_-tis rmaneiraLs aqui[o-qua ;oee fazr aqui[o pus voee.fabe, e

a processo d: alfabetizaas_p, ? episa d? aprendiza?e_I_,_
urn  process;oi de constru¢o jul\der _a,rfue .a  pe.fsoF_ q_I_f_
est± aprendendo a a pessoa quLe esG6 ensiriaingq porque_
voce Ensina a aprende ao mesrmo termpo, es _deisr.a ess~a-;Iirbetizag§®  =e  d6  junto  a  p[.oce_sses  df  a?ucag5o_,
-ii;;iral], ir;in a ver eo;;in a que5GEo da fscjpfar  de qua 6,
-i;ri-fr5do   na   esco[a,   corio   6   ensinado,   a   _que  .6

desenvolvide   a   term   a   vcr   corm   a   FP_rmaigro   dos
professoresr  com  a  forma¢o  do. .Ci!~ald5t)I  FP_T_  S_a_u_5_-direitos   corno   pessoar   cK}rmo   cidad5o,   _a  .cop   sous

deveresr  ache -que  qua[quer  cientista  hofe  ten  urn
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clever... Nao 6 a txra qua a uNEScor al SBPcr todais est5o
engaiadas   em   prormove_r   eshas__  d.uas ~verteptes:   a_
diFu55or   ai   popularizaaso,   a   divulga55o,   estes   qua
considers    pardes    de    urn    rmes_pro   .ca_P_per    e    a,-;ir£[;iJriiagEo,   ensino,   a   educaaso   cientrifica   que   6

diferente...H(E4)

"Paira rmim a divu[gag5or se veee acre a Pro?I _a w[oee !e
;;;jd dial voGe es;a inFbrrmador diTulgag5or inforrmag5or
popu]arizagror  est± tu9o _P?raf mirp  no mesT_°a ¥_TT|LrJJ -;:ja,  Jrmi oferda de  i-nfotplas6es qu.f .V?Ce fa=_=ff b_

i;5rir5; diferentes e que pode tor qualidade ou  n5o a
pode ser bern recebida ou n5®". {E4)

"eu  vofo  a   Divu[gag5o  Cientifiap  muip  a.esoFi_a_d_a__  a_

jorna]i-smo,   algurila   coisE   assirp_. rm.ai5   !f_  _Pf9_ar__3_' inforvrlarib d;cientist;a a transmitir |e P.!Tal C!.3.r_a__ _TLr_a_

a pGbliin [eigor _abrir par?_ _urn g_rande pd?lice_.:¥_rf!_3_¥_-a5;;;ctos d; ciancia 6u difererrfes aspectos. da_p=.q_u_i_s=a_
--;;5htffica, isso eu entendo com urma grande Divu[gacao

Cientificafr (E3}

"a  divulgalg5o  da  ctencia  penal. rmirmr  e.Ia.temHdiv.:T_O±ls_

isi;Eiirisr 6 qua a gents odve 6 _na ve.PFad^e f d_iv!.I_?_3_flo_--i:; §abere; cientiFicos enqt]airito patrirm6nio cu_ItlLra_I d?
--rf ;rmanidader divulgag5o de ciencia cormo di.vu[gag?.a de.
--drJiirra, urn-aspec5o -rmuseal rm_esmor coni® Perm culturalr±
-Jir--:±riictb -rmais   ampl_a   da   rmusEologi?I   a   quE._f
-musealfogia]    museu,   -a_   un!    ceng~ro    de    T=Sg_u[!f:r±
--;-ir;;;i:;;fib de ben.s cultural_isr ep¥Q„i no. p¥_a Tf?_„_6_
-:i-a-iriia; -a 6 isso qua a gents est± a_i_v.ulgand®,, eu  nap

inrap±sso dissor -poirquE f u asp.a, al[i6s e¥e i a_ F£_n_P_
assih que eu n;ais qirestiQinor_ j6 pu_e eu_n§t] tire F_rp£_--Ei fa=£r urma  reFlck5o aprofL]ndadar  s5o as  firnites da

Divulgagro  Cientifica_ pare  querm  tr.abalpal  co_I  !_P3_-;iris;  irREca   de   ciericiar   uma   col_sa   6   voee   fi??g.r
-rfJJIg;rio iros conheciprapdes cientificosr agora ? _id6i.a_
-da   -ciancia    coma    vitrine,    come    urp    carp?    de,
-isnrfifi;ri:;incas   superior   bu    urma   cqigr    al¥i.in,   f
-;Ji:;iip[icado   para  -quem   ten. ¥rm?   I.if5o.  crap¥. _d.a_
-5:;:;;b|ogia di Ciendal, da M_isder_ia d.a €ienciar ?. idf.is a_f_
-irivuigJaso  6  isso,  i  divulg_3¢o  de,.b.frl§  fuap::f=i±_ ar_t_?_
-i;; a-irandar drpresenfarid _ao f robliap do p?tr!p_6_n`io
-J5:s= ci§ncia -qua fioi conwiuidal l\isdericarmente.n {E5}

meu   j6   assirmilei   qua_ di_vulgarr   Sej?   em   CieTC_i^f _3r_.

;;al'tuer ouitra 6rdrai, 6 algo -que existe a qua race quer

82
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contar para tedos a a forrma que voc£_¥3i cone?I isso, v„ai
fazer iorm qua vacs alcance  urn_ pdblico maio.r o¥ n5ar
ent5o ere ierrmes de divulgar ciencia, a pesqu_isador que
publica a seu peper, se_u rela[±6rior f¥a .pesqL!isa f_P_uT_3_-reviste   de   dehcia   I.\.}   ale   esta   falaindo   para   t]m

deterrminado  pdb[icor  e[e  est6  divF!Igando  Papa_  .Seuf
pares  (...}  erit5o _nd  museu_ qu?ndo ~a  gerl!£ _fi_a[_a__d_e_-Divu[gagao  Cienttrfilcal  eu  vejo  a[go  n§.a  pare  g5  p?rfs_,_

n5o -valmos falar aperias corm  muse6Iogos,  pfo vemo?
i;afar apenas corm iTQrfessoreE_ de_ cienciar pro[rf efgores _d_f_-biblriiar estou ir[?ndo de 4ivulgar par.a a pdb_I.ice. p?±s_
-aibrrfng6nte   possl've[,   ent5?   para. rmiT^   al.  t}ivulg?¥LP_

Cientififica  6-vooe  donter  fatos  da  ciencia  o¥.  con_te.r-ailguma  pesquisa em processor  mesmo q,ue` n,5_:`esteja

sEndo riito atualmente em nosso rmt]seu (\..) (E1)

0  Museu  da  Vida  6  parfe  de  uma  instituigao  de  pesquisa,   o  que

certamente condiciona a exibigao de urn "cotidiano das praticas cientificas".

"exposic6es     sobre    o     cotidian_a    da_s    pr6±.icas
ci.:ntificas"   (DOcmENTO  2,  Projeto  Eapaeo  misett
de   Vide   para    aval±a€5o    de    SPEC:/PZRET,    abr.
1994,   p.22) .

"0  Nticleo  de  Difusao  Cientifica  tera  coma  metas
priorit6rias    propagar    e   .d±fundi=    o    traba.Iho•cotidiano      dos       laborat6rios       de      pesquisas

cientlficas,       numa       linguagem       acessivel      _e
atraente   para   a   priblico   leigo."    (COC:tnTHT_P   2_r
Projeto  riapaqo  rmsen  da  V±da  pare  aval±a€ao  de
SPEC/PADCT,   abc.   1994,  p.83} .

A educagao em ciencia deve se aproximar dos fen6menos cotidianos,

Forma-se o que se pode considerar como urn jogo de afastamento da escala

generica  do  conhecimento  cientifico  e  sua  interagao  com  a  conhecimento

comum. A ci6ncia aplicada -fragmentos, trechos escolhidos e considerados

adequados   a   pratica   da   Divulgagao   Cientifica   -   articula-se   com   as

necessidades praticas, o contetldo pragmatico do cotidiano.

rT
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"A  perspectiva  de  compreensao  dos   fen6menos  do
coti.diana  deve  colaborar  para  a   orientac:ao  e  a
estruturaqao  do  ensino  de  ciencias.   A  anfase  na
ciancia  do  cotidiano  traz  dentro  de  si  a  marito
da     motivac:ao.     0    trabalho     a    partir     destes
fen6menos   f   fundamental,    desde   que   tal    opt:ao
esteja   subordinada   a   uma   avaliagao   rigc>r_osa   d€.
comilexidade  da  ciencia  envolvida  no_  fep6_memo. "
{DdcmaENTO  2r  Projeto  Eapaqo  rmisen  da  V±da  pare
aRTal±aeao  do  SREC:/PADCT,   abr.   1994,  p.43} .

"(...)        a       ciancia       devera       ser       ensinad_a,
demonstrada   e   experimentada   coma   algo   que   faz
parte   do    cotidianc>   dos   visitante=,    a    fi.in   de
aperfeigoar   e   agucar   a  percepqao  _dc>s   Tesmo=   no
iontato   com   objetos   e   experiancia,    fazendo-os
utilizar   o   seu   referencial   de   vida,   seu   mapa
cognitivo{DoarmNIo    3,     Grapo    de    T=abalha_ _-
in;seu    H±st6=±co    -    M.    AIbuqu.erqiie    a    lnaldo
Junior,   ju;n.   1994,  p.20) .

"os  contefidos  das  atividades  e  mostras  deverao,
sempre    que   poss±vel,    remeter-se    as    Time.ns.6es
coiidianas     e     atuais     dos     temas     abordados,
fornecendo               informac:C5es               cc>m               estes
direcionamentos,    sem   serem   tendenci.osas,    para
que       a       visitante       possa,    _par.    .urn       ladc.I,
ieferenciar~se  as  situag6es  vivenciadas  par  ele
no  seu  dia  a  dia  e,  por  outro  lado,   formar  suas
opini5es       sobre       as       quest6es       atu_ais~      da
tecnociancia,    principalmente,    com    relaqac>    as
suas   implicac5es   aticas,   politicas,  _ec?n6Tica_s
e   soci:is''    {DOctmrmqTO   11,   Tex±o   referanc±a   de
EBpaqo  rmsen  da  V±da,   abc.   1996,  p.5} .

"sempre  que  n6s  varmes  estar  Era.b_alhando  cone:.ie.ps
cienfifico5 ou conhecirmettdes cientiFicos para a p_dblico
era geral] a gents fez sempre_.uirma  pes.quisa frfv.ia do_
qu; essa  pJblico  pensar  ent5o  quan!o  yoee.fiala ,eT-sense cK}rriurm, eu -penso rmais ere conhecimento pr6vip

6 a qu[e a pGb[ico j6 ape traxz de Ggnhecim?n.P qu[e seja.,
varrf qis diier, con5±ruido de urma forma _coletivai e qua f_le
tenfla  als  ;epresente§6es,  a  imaginf.rior _o§  con_ceitos
esponteneos    que     voce     cria     historicarmerrfe     hal
vivencia"(E2}
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A  pr6pria  legitimagao  da  pratica  cientifica  e  forte  motivadora  de  sua

divulgagao para fora dos laborat6rio§.

"As      atividades      de      Divulgac:ao      Cientifica,
alfabetizacao        cientifica        e       popular_iz_ac:ao
cientifica   sac   todas   eminentemente   politicas,
pois   implicam  numa  clara  postura._qe.  comp.romis.so-com   a  -popula€ao   que    sera    o.pfblico   ?lvo   das`

ag5es    +im:plem=ntadeas.     Possibilitam    r=torn_3r.  a
e-ssa      pJpulaqao      urn      pouco      dos      ben.eficio.s
culturii=  e  tecnol6gicos  que  foram  gerados  pela
ciencia   por   elas    financiada   atrav6s    de_  seus
impostos."     {cOcunENTO    10,    Reflex6es  __schre    .a
pfocesso   de   trylanta€ao   de   Espf€.o   ¥1=en   =f_-Vide..     constru±nde     i=m    misen     ±nterat±vo     de

c±enc±as?  -Tan±a  Ararmjo-3orge  ,  p.8} .

A  Hist6ria  da  Ciencia  auxilia  na  inteneao  de  mostrar  a  ciencia  como

empreendimento  humano,  com  uma  hist6ria  para  contar  dentro  do  contexto

social  em  que  se  desenvolve.  Mais  urn  deslizamento  para  o  pensamento

generico.

"c>       processo        hist6rico        de        ger=ca?        do
conhecimento    sera    ressaltado    em    relagao    aos
seus      produtos,       revelando      a      c_ienF±a_     coma
processo       dinamico,        com       continuidades       .e-descontinuidades,  permanancias  e  rupturas,   onde

nao  existem  certezas  absolutas,     0  conhecimento
e  os   seus   est6gios   nao   serao   apresentados   coma
cairas   pretas   que   n5o   podem   ser   desmontadas,
decifradas     e     entendidas     pelo     homem     comum.
Neste  sentido,   a  Espa€o  Museu  da  Vida  utilizar-
se~a    das    teorias    e    m6todos    da    Hist6ria    da
Ciencia  para   desconstruir   a   visac>   dominante   d.e
uma    evoluc:ao    linear   da    tecnociancia,    gerando
dtividas  e  permitindo  ao  pfiblico  aprender  a  ver.,
raciocinar  e  construir  uma  vi.sao  do  processo  de
formacao           hist6rica           do           conhe€imento ,
compreendendo   os   processos   hist6Ficps   internos
ao     seu     campo     e     as     suas     relag5es     com     a
sociedade.               Assim ,        quando       exposto       urn
determinado   conhecimento,    estar6   expresso   que
toda  conquista  cientifica  e  tecnol6gica  a  Spice
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de  uma  hist6ria  pr6pria   e  fruto  de  urn  meio.     A
abordagem       hist6ric:a       devera       permit±r_      ao_s
visitantes   distinguir,    ainda,    os    estagic>s   do
conhecimento        passado        dos        est6gios        do
conhecimentc>    presente"      {DOCC"ENTO     11,     Texto
referanc±a  do  Esipa§o  M\iBeu  da  V±dar   abc.   1996,
p. 4' .

Nestes   trechos   pode-se  distinguir  claramente,   entre   os   escritos   e

falados, alguns aspectos diferenciais de seu conteddo.  Por exemplo o cafater

institucional  presente em documentos oficiais,  o discurso mais voltado para a

genericidade  e  os  amplos  objetivos.  Em  contrapartida,  as  falas  buscam    a

sentido de aplicagao, as formas de funcionamento de urn museu cientifico, as

formas de atender melhor o ptlblico, de veicular o conhecimento para a ptlblico.

Ambas  as  formas  de  "falar'  sobre  a  projeto  de  divulgar  a  Ciencia,

contribuem no sentido de fortalecer aspectos discutidos ao longo dos capitulos

anteriores e langar perspectivas que serao sistematizadas no proximo capitulo,

voltado para as considerae6es finais.
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7 CONSIDERACOES FINAIS

Quando se define coma ponfo de reflexao o conhecimento cientifico e

determinadas  ag6es  que  levam  a  sua  divulga?ao,  se  toma  necessario  a

abordagem do tema informagao, pelo simples fato dos aspectos informacionais

perpassarem todo este processo. 0 que deve ser salientado, principalmente, e

a  presenga  do  fen6meno  da  comunicaeao  e  a  triade  informagao,  ciencia  e

sociedade.   0   que   significa   informar   ao   grande   pdblico   sabre   ciencia   e

tecnologia?

Deve-se   considerar   a   transfefencia   e   o   uso   da   informagao   para

diferentes camadas da sociedade, tendo em vista a heterogeneidade da vida

cotidiana.

Constatandtrse que a vida cotidiana e influenciada pelas tecnologias, e

que,  baseando-se  no  pressuposto  de  que  a  ciencia  e  urn  empreendimento

intrinsecamente  complexo  e  que  exige  grande  esforeo  intelectual,  algumas

quest6es ficaram subentendidas a respeito do acesso as informag6es sobre as

ciencias.

As questoes se referem principalmente ao direito de cidadania e a maior

conhecimento por parte do cidadao de seu cotidiano tecnol6gico.

A ideia formada de tradueao do discurso cientifico para a pdblico leva a

conclusao urn tanto 6bvia de que o pdblico nao compreende este discurso em

sua forma "pura", ou seja o discurso que e transmitido dos cientistas para seus

pares,   a  comunicagao   cientifica.   Possuidor  de   c6digos   prdprios,   a  texto

J
r=
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cientifico    reflete    praticas    que    residem    em    territ6rios    delimitados    por

procedimentos moldados par uma determinada forma de interpretar a mundo.

Aproximar   a    ptlblico    da    compreensao    de    seus    processos,    da

compreensao  do  que  6  feito  na  ciencia  e  urn  dos  aspectos  da  DivulgaEao

Cientifica. Outro e veicular informa£6es que auxiliem na melhoria da qualidade

de vida,  prioridade  em sociedades  onde  carecem  recursos  basicos  de  bem-

estar, coma satlde e educagao. Acredita-se que o discurso de divulgagao traz

implicita a ideia de que a ptlblico, na condieao de humano-generico transcenda

a tendencia  pragmatica  da vida  cotidiana e  parta  para  urn pensamento  mais

global, onde sao incorporados elementos totalizantes coma bern estar humano,

preservagao planetaria e outros.

Os aspectos de urn projeto de divulgar a ciencia em urn museu sao:

Aspecto  educacional  -  requer  aprendizado  e  possui  forge  para  nos

des[ocar da esfera cotidiana e dar passos por esferas nao cotidianas, cortejar o

saber  dos  perifos.   Engloba  atividades  pedag6gicas,   atraves  de  construtos

educacionais,   praticas  dirigidas  e  passiveis  de  avaliagao  mais  ou   menos

rigorosa.

Aspecto  difusor  -  mais  pr6ximo  do  jornalismo  cient[fico,  se  inserem

pfaticas  informativo-culturais  que  colocam  os  museus  de  ciencia  em  pe  de

igualdade  com  museus  de  arte  e  exposie6es  em  centros  cu]turais,  feiras,  a

ciencia para as massas.

Obviamente    estes    aspectos    nao    sao    categorias    estanques    e

indissociaveis,   Eleinentos  dos  aspectos  educacional  e  difusor  estarao  em
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constante aproximagao, insengao e transmutaEao. Ambos os aspectos levam a

praticas distintas que buscam, em a[guns casos, os mesmos fins.

Esta  dinamica  ou  funcionamento  nada  tern  a  ver  com  a  conceito  de

difusao cientifica,  trabalhado  no capitulo dedicado ao conceito de  Divulgagao

Cientifica.  0 termo  difusor foi  utilizado  como forma  de  representar o  cafater

genera[izante  deste  aspecto,  em  oposjgao  ao  campo  mais  especifico  do

aspecto educacional. Assim, quais sao as principais fongas motivadoras de urn

projeto de Divulgagao Cientifica?

A  evolucao   da   Biodescoberta  demonstra   urn   passeio   per  diversos

aspectos da Divulgaeao Cientifica.  Revela uma complexidade de mecanismos

para  a  alcance  de  objetivos  preconizados  por  urn  projeto  de  Divulgagao

Cientifica que torna homogenea a heterogeneidade do cotidiano, mas que,  na

pratica, revela dificuldades de definigao do "grande pdblico" ao qual se dirige.

Museu, ptiblico, divulgadores e cientistas esfao inseridos em urn cenario

de  cotidjanidades,  onde  as  caracteristicas  demarcadoras  de  uma  realidade

cotidiana se fazem presentes. As caracteristicas auxiliam na compreensao das

dificuldades  de  consolidagao  das  metas  de  divu[gadores  cientificos  e  suas

instituig6es.   Mostram  que   mais   do  que   uma   diversidade  de   aspectos,   a

Divulgagao   Cientifica   trabalha   com   niveis   de   alcance:   seleciona,   elege

prioridades, busca saidas estrategicas diante da heterogeneidade do cotidiano.

Com   a   divulgacao   de   pfaticas  cientificas,   o   ensino  dos   conceitos

cientificos de uma forma diferente da escola,  os museus de ciencia  recebem

uma  grande  quantidade  de  crian?as  e  jovens  atrav6s  de  visitas  escolares.
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Lazer e ensino informal correm [ado-a-[ado, o cotidiano e sua heterogeneidade

se mostram presentes.

Entre as diversas opini6es dos entrevistados,  algumas refletem a  ideia

do que significa divulgar a ciencia; outras revelam as pfaticas e prioridades de

urn divulgador de ciencia diante do projeto de levar a  ciencia,  seu  conteddo,

sua hist6ria e sua influencia, para a grande pL]blico. Os documentos reve]am as

metas, a discurso divulgador,  sedimentado em testemunhos,  fontes primarias

deste projeto.

Acredifamos que a museu cientifico, e outras formas de Divulga§ao

Cientifica,  devam]  acima  de tudo,  estimular o  desenvolvimento  de  uma

capacidade critica em seu visitante. Nao ha necessidade, obviamente, de

ser urn aprendiz de cientisfa ou urn cientisfa em potencia] para frequenfar

urn mLiseu cientifico.

Pensamos  que ao  entrar ali, a  visitante  devera  animal,  reanimar,

cultivar, estimular urn espirito, e porque  nao dizer,  uma consciencia de

coletividade,  cidadania.  Passar  de  uma  condi§ao  i.ndi`yf.dua/-parfu.cti/ar

paTa aL estera do humano-gen6rico.
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ANEXO I

A MANDAIA DA DIVULGACA0 CIENTiFICA DE PAUL CARO
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ANEXO 11

PERFIL DOS PARTICIPANTES DO PROJETO DA CAVALARICA

1 -Adauto Jos6 Gon§alves de Aradjo - Pesquisador e consultor interno

na +ace Espago da Biodescoberta {19grf).

2-Carla GruzmaLn Gabriel - Psiedloga;  atuou na equipe do Espago da

Experimentagao.  Participou  do  desenvolvimento  conceitual  da  Cavalaripe  na

fase Espa?a da Biodescoberta (1997}.

3-Claudia  Coutinho  {loc).  Atuou  na  equipe  do  Museu  Hist6rico  da

Fiocruz.

4-Claudia  Mendes  (loo).  A±uou  na  equipe  do  Museu  Hist6rico  da

Fiocruz.

5-Cristiane  G.  de  Oliveira  -  Participou  da  equipe  de   apoio  na fase

Espa?a da Biodescoberta (19grf}.

6-Danielle    Grynszpan         -    Pesquisadora    loc.     Participou     do

desenvolvimento   concejtual   (Segao   I)   da   cavalarica   na   fase   Espafo   da

Biodescoberta {1ggrl} .

7-Edmilson  a.  da  Rocha  -  Bi6Iogo;  atuou  na  equipe  do  Espago  da

Experimentagao.  Participou  do  desenvolvimento  conceitual  da  cavalariga  na

+a[se Espa?o da Biodescoberta {1997}.

8-Ellen Cordeiro Perez Pombal - Participou  da equipe de   apoio  na

+a[se Espago da Biodescoberta (19gT}.
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9-Francisco Luiz C. da Silva - Bi6Iogo. Participou da equipe de  apoio

na face Espago da Biodescoberta {1997}.

10-Guarani  H.  Cavalcanti  -  Participou  da  equipe  de    apoio  na  fase

Espa?o da Biodescoberta (19gFT).

11-Inaldo  Marinho  (COG).  No  primeiro  semestre  de  1994  ,  atuou  na

equipe  do  Museu  Hist6rico  para  ser instalado  na  Cavalariga.  No  periodo,  foi

elaborado    documento    propositivo    te6rico,    feito    por    ele    e    Marli    de

Albuquerque.

12-Luiz  Antonio  Teixeira -  Pesquisador  da  Casa  de  Oswaldo  Cruz;

responsavel pelo grupo do Espago da Experimentagao, atuou na coordenagao

e desenvolvimento conceitual do Espago da Bi.odescoberfa (1997).

13-Luiz Edmundo Vargas de Aguiar Doutorando loc (em 1997); atuou

no desenvolvimento conceitual da Cavalariga na fase Espafo da Bj.odescoberfa

(1997)

14-Magali  Romero de Sa - Pesquisadora da Casa de  Oswaldo  Cruz;

atuou na equipe do Espago da Experimentagao; participou do desenvolvimento

conceitual da cavalariga na fase Espago da B;.odescoberfa (1997).

15-Marcelo Lopes (projefo multimidia}; atuou na equjpe do Espago da

Experimentagao.

16-Mapgareth Damaceno (COG) Atuou no grupo de trabalho do Museu

Hist6rico da Fiocruz.

17-Maria Beatriz L. Guimaraes -Antrop6Ioga;  Participou da equipe de

a[pofio r\a Ease Espa?a da Biodescoberta {1991).
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18-Marli de Albuquerque:  Primeiras ideias e projetos na cavalaripe no

primeiro semestre de 1994. Coordenou a equipe do Museu Hi.sf6n.co da COG

-  formado  por  Mar[i  de  Albuquerque  e  ,  Margareth  Damaceno  (COG),

Suzana  Faria  e  a  pr6pria  Tania,  alem  de  lnaldo  Marinho  Junior  {COC),

Claudia Mendes {IOC), Paulo An fas (IOC) e Claudia Coutinho {IOC) - para

ser instalado na Cavalariga. No periodo, dois documentos propositivos foram

elaborados como produtos  iniciais,  urn te6rico e filos6fico - feito  par Marli e

lnaldo Marinho -e outro mais pfatico, sendo a dltimo elaborado durante o 11

Curso de Popularizagao Cientifica realizado em 1994.  Este segundo serviu de

base   para  a  planejamenfo  da  Exposigao Vlda,  pofem  na  pratica  aplicou  urn

parcela reduzida  das propostas.

19-Maria  Fabiola  Mayrink -  Bi6loga,  atuou  na  equipe  do  Espaap  da

Experimentaeao.  Participou  do  desenvolvimento  conceitual  da  Cavalaripe  na

Ease Espago da Biodescoberta (19gJ}.

20-Raul Lodi (Museologia e museografia); atuou na equipe do Espa?o

da Experinentagao.

21-Paulo Antas (loc). Atuou na equipe do Museu Hist6rico da Fiocruz.

22-Roberfa  N.  da  Camara  -  Bolsista  PAP;  participou  da  equipe  de

apo-io na fase Espago da Biodescoberta {1997).

23-Suzanai  Faria.  Atuou  no  grupo  de  trabalho  do  Museu  Hist6rico  da

Fiocruz.

24-Tania Cremonini AradjoJorge -Pesquisadora loc, Ultra-estrutura

e Biologia Celular; Coordenou, por ato oficial da presidencia, grupo de trabalho

do  Obsemad6H.a  M/.crosc6pi.co,  formado  par  3  pesquisadores  do  loc  e  uma
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consultora externa do ECV.  Este trabalho gerou o documento Arife-projefo do

Obserwa£6rfo M.crosc6p/.co,  encaminhado a  COG  em  1994.  Colaborou  com  o

grupo do Espa?a da Experr-menfaggo, por solicita?ao de Luis Antonio Teixeira,

opinando sobre a  primeira  proposta  produzida  pela  equipe.  Consultor interno

na  fase  Espago  da  Bfodescoberfa  (1997).  Juntamente  com  Virginia  Torres

Schall,  encaminhou,  em  12 de ju[ho de  1997,  carta a  direcao do  loc  e  seu

Conselho   Deliberativo   com   reflex6es   e   sugest6es   sabre   o   processo   de

implantagao do Museu Cientifico da Fiocruz.

25-Virginia Torres  Schall -  Pesquisadora  loc.  Psicologia.  Concebeu

as primeiras ideias de implantacao do Museu da Vlda no campus da Fiocruz,

elaborando seu primeiro projeto e  indmeros outros projetos de educa?ao em

ciencia  na  lnstituigao.  Consultor  inferno  na  fase  Espago  da  Bf.odescoberfa

(1997).

OUTROS NOMES QUE FORAM ENCONTRADOS:

26   -  Anunciafa   Martins   Sawada   {gerente  do  espaeo   passado   e

presente/museu  hist6rico,  citado  no  projeto  PADCT/CAPES  -SPEC  {1994),

planejado para cavalariga.

27 - Mareia Porfe]a responsavel pe[o processamento fecnico e reserva

tecnica no projeto PADCT/CAPES -SPEC (1994), planejado para cavalari?a.

281 Jeanne Cristina Mautoni. educaeao museol6gica e atendimento ao

pdblico no projeto PADCT/CAPES -SPEC (1994), planejado para a cavalari?a.
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Convenlo:

CNpq ~ Conselho National de Desenvolvimento Cientifico e Tecnol6gico

IBICT  ~ Instituto Brasileiro de lnforma€ao em Gencia e Tecnologia

u[R| ~ Universidade Federal do RIo de janeiro

EGO - Escola de Comunicacao


