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Apresentagao

Este texts tem como objetivo explicar a proposta didftica e
te6rica da exposig6o iconogrffca Desert.hos e Warm na OHentagfo
Espacia/; pesquisa e Casino de antropo/ogia.' Este nostra reune
em ll pain6is(I x Im) documentos primfrios a cores do Lipo
mapas M. e desenhos D., produzidos por favelados paulistanos,
adolescentes de rua de Campinas e alunos de ci6ncia«s socials e de
arquitetura(cf. c6pia em bianco e prego no final dente Caderno).:

A exposigio foi planeja.da de modo que o material visual posse
ser usado como documento em orientag6es de pesquisa, aulas, se-
minfrios e palestras (no ensina regular na UNICAMP, em curios
externos e em congressos cientfficos). Ao lada disses documentos
estio texton etnogrfficos e textos de anflise elaborados pda pes-

Aracy Lopes da Si[v/a, Lux Vidal e Sue]y Kofes tiveram um paper funda-
mental, em momentos diferentes e com contribuiQ6es diversas, para que este
exposiQ5o fosse possfvel. AgradeQO a mined familia(Cesarino, Pedro, Gabriela
Julia, Selma e Luiz Flfvio) polo apoio de sempre. Agradeqo a Nadia Forage pda
colaboragio na revisio dente texto, a Eni Orlandi, M. Stella Bresciani, Vavy
Pacheco Borges, M. Fausta Pereira de Castro, Regina Miiller, Jose Luiz dos
Santos, Mfrcio Campos e Culos Brandio pele incentive constantel a Mauro
W. Barbosa de Almeida e Mlfrcio Silva pda indicaQao de alguns itens da bibb
ografia consultada; a Guita Debert pda procure, bem sucedida, de um texto
de difici] acessol e a Maria Filomena Gregori por sugest6es para a pesquisa dos
alunos. Por tiltimo sou grata ao professor hlaurice TQurnier (E.N.S. St. Cloud
Paris) por sugesti)es para a metodologia do exerclcio com mapas rlo ensino

iConto com a autorizaQao dos autores desses desenhos e mapas para sua
utilizaQ5o publica. Agradeqo-os por into. Forum apagadas quaisquer refer6ncias
que identifiquem os autores

Os membros da equipe de alunos da UNICAMP e do grupo de educadoras
de rua est5o identi6cados.
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quisadora. Estes, entretanto, n5o fecham a possibilidade de outras
interpretag6es polos eventuais leitores. Pdo contrfrio, a id6ia que
orienta a exposigio disses documentos 6 que des possam ser utili
zados por vhias disciphnas coma fontes primfrias

Introdugio

Os mamas e desenhos da exposigan mostram a percepgao do
ambiente em um dado memento. Representam um recorte num

processo 16gico permanente de seleQao, organizag5o e estruturag6o
de informaQ6es espaciais. Os modes de express5o externa dense

processo podem ocorrer sob diferentes formal. Fazemos com
frequ6ncia, por exemplo, tapas indicando caminhos para atingir
determinado lugar, sem termos consci6ncia de que s5.o express6es
sint6ticas - parciais - de aldo complexo que 6 a organiza€ao cog-
nitive de informag6es espaciais que captamos ao lingo de nossa
existfncia. Downs & Sled(1977) defended a id6ia de que esse prep
cesso dove ser denominado mapeamento cognftfuo. O mara menfa/
serif um produto hesse processo e pode adquirir diversas formal:
desenhos de es6ogos de nzapas(como estes apresentados nessa ex

posiQ6o); lists mental de lugares aonde iremos na cidade, elaborada
antes de sairmos de casa; etc... Observam tamb6m que os esboQos

de mapas nio podem ser avaliados com crit6rios de semelhanqa e
proporcionalidade em relaqao irealidade representada porque sem-
pre transmitem a percepQ6o que um determinado sujeito tem, em
uma ocasiio particular, sabre o memo ambience(op. cft.)

Na mostra iconogrffica comentada neste texts demos: mapas
que situam a moradia atuale a anterior de favelados, desenhos da
casa de adolescentes e adultos favelados,2 desenhos de pra&as na

2Estio presented fiesta mostra mapas e desenhos de um acervo de 68 dc-
cumentos dente lipo realizados por adultos, jovens, adolescentes e crianQas
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cidade de Campinas frequentadas por jovens e adalescentes de rua
e tapas para orientar rec6m-chegados na cidade de Campinas

Somente atrav6s de uma mostra baseada em /fng'Hagen oiszla/ 6
possivel reunir sab o mesma fema dados que t6m uma origem dife-
rente. Mamas elaborados, em curses, pecos alunos, quando reunidos
i mapas e desenhos recolhidos durante uma pesquisa, trazem uma
consist6ncia empfrica pma a discussio te6rica da orientaQao espa-
cial(ver item Pesquisa favelados). Este 6 um terra de fronteira,
de modo que o tratamento visual que recebe nos pain6is permite
o acesso de leituras vindas de outras disciphnas. Procured, sem
prqu=izo do rigor acad6mico, introduzir um texto analitico acessfvel
a um p6blico mats ample.

A organizagio dente texto Didftico segue a sequ6ncia temp,rica

dos pain6is,(Apresentagio, Pesquisa, Engine e Conclusao), e seu
conte6do este redigido para servir de guia para a exposigao.

Pesquisa

1. 1Fhvelados de Sio Paulo

Durante um estudo3 sabre a organizagao social e simb61ica do
espago de uma favela paulistana recorriilinguagem visual como
dado prfmddo: desenhos e mapas -- elaborados pelos favelados
fotograhas, tapas efnogrcHcos (cf. B. Orlove, 1991) e desenhos do

espago da faveia produzidos pda pesquisadora(A. !vf. Niemeyer
op. cft.).' A id6ia era atingir dados subjacentes sobre dimens6es do

faveladas

3Financiado pda FIAPESP.
4Posteriormente continuei com a mesma metodologia(linguagem visual em

estudos sobre espago): a) na orientaqao de pesquism de alunos da UNICANfP e
da F:AU/PUCCAMP-1993; b) em pesquisa com colegas; "'l:errit6rios no espaqo
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espaqo que freqiientemente ficam fora do alcance de outros m6toda
de pesquisa.'

Intengio inicial era verificar se o desenhar era uma forma de ex
pressio adequada(aceita e possfvel) paf a os sujeitos. A parter dai
wlicitei que desenhassem tomas relacionados com a tese. Dais ser-
ventes de pedreiro realizaram totalmente esse etapa(outros sujeitos
a realizaram parcialmente). Juntamente com os desenhos realize
dos a pedido, ambos desenharam espontaneamente alguns mapas:
Severing fez um tredio da cidade de Sio Paulo(M. 9, painel 4),
Jose realizou um napa da regiao que circunscreve a casa que foi de
sua famlHia numb pequena vila da Bahia(M. 1, pained 2).

Os desenhos e mapas espont5neos(coma os de Jose e os de
Severing) sio compreendidos com an61ise simultfnea de produQ6es
solicitadas" fdesenhe sua casa, desenhe a /auelaJ. Jose representou

a sua casa cano sends a dos paid(os pals jf estavam morton e a
casa nio pertencia mats a famflia D. 2. painel 2 ). A id6ia de
casa" relacionada a. moradia pr6pria, de material de construgao

LIPO tijolo ou adobe, 6 reforQada, ao inv6s de moradia em "terreno
alheio"(jf estigmatizada coma "maloca ') e em "barrack de tfbua

Ao pedido para que desenhasse sua casa, Severing respondeu
que kinda nio tinha "casa" em S6o Paulo, morava com a compa '
nheira e os filhos deli em um barrack na favda; sua casa era a
do paid ficava em Pernambuco. Fez o desenho da favela (D. 8
painel 4) e espontaneamente o desenho da casa do pai, o maps do
municipio de Surubim e o maps da cidade de Sio Paula

O desenho desses mapas signified um apoio grfflco a um processo

16gico de orientagio espacial dos infotmantes. Sem as solicitaQ6es

paulistano: imagens do centro" em conjunto com o professor da UNICAMP A
A. Arantes, a fot6grafa M. L. Martinelli, e o auxiliar de pesquisa A. Tlindade,
financiada pda FAEP-UNICAMP, fevereiro de 1993

sDois trabalhos c16ssicos que recorrem ian61ise de desenhos de aldeias
indigenas com eases objetivos sio: Claude Levi-Strauss [(1970) 1956], e Ro-
b.rto O; M,tt ' (1976)
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do pwquisador a orientaQio, provavelmente, prescindiria dente lipo
de recurse.'

Solicitado (desenhe saa c«sa), Jose fw os desenhos 3 e 4 (pained
3) representando um territ6rio mercado na favela onde vive com
sua "famJHia extensa". A cerca interns(D. 4) represents., a navel
espacial, uma base de um conflito em curio entre as famlHias. Pelts
direitos costumeiros os filhos sio "herdeiros" do terreno ocupado
e delimitado com cerca externa. Quem "chegou primeiro, ocupou,

rogou, plantou" 6 considerado "dona"(no casa, o sogro de Jose
Seo Fid61is).

Jose construiu seu desenho(D. 3) mmtendo um hco 16gico de
orientagao, o seu barrack, o qual ocupa o centro do paper.' Dada
sua posiqao privilegiada na dinfmica familiar, nunca deus direitos,
i parte do terreno que Ihe cabin, forum deJimitados no espago. As
marcas mais importantes na definigfo de direitos territoriais estio
representadas por "cercas" , "viral" de pendurar roupas, "lavande-

rias" , "p6s de banana" , "barracks" e "banheirinhos"(s6 saruitfrios,
a favela nio tem aqua. Banjos sio tomados dentro de casa)

Solicitado a desenhar a favela(D. 5, pained 3) Jose nio utili-
zou a mesma riqueza de detalhes de outros desenhos. Recusava a
favela, nio colocou no paper as coordenadas espaciais registradas
mentalmente coma nos deus desenhos do quintal.8

6Veja-se M. Leenhardt spud J. Cli#ord, 1982:143.
7Tal coma fez no desenho 2 e no maps 1, os quais t6m coma loco 16gico a

casa de deus pris em ltamb6, vila do interior da Bahia.
8Essa representaqao simb61ica do memo ambience coma vista nos exemplos

do desenho da mesma favela por dais informantes diferentes lembra discuss6es
de Simone Dreyfus sabre territ6rio. Este antrop61oga assinala um ponto impor-
tance em relaQao ao territ6rio e habitat no oeste da amaz6nia, que 6 a diferenQa
encontrada entre polos que habitam regimes geograficamente pr6ximas, tanto
em relaQao a pratica social, quando, ipercep$ao do territ6rio e a mitologia, que
justiticaxn a ocupaQio do territ6rio, [S. Dreyfus, 1972: p. 10]. As organizaQ6es
socials dos povos estudados por diversos pesquisadores(Tucano, Witoto, Born,
Yukuna, Bali, Matsiguenga) n5o sio uniformed. As diferenqas entry des devem
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Este a]r de passagem: ta] coma o irmio dais velho(primeiro a
migrar) compra junta com o sogro um terreno na periferia

Severing elaborou o napa de Sio Paulo(M. 9, painel 5) a
partir de um panto 16gico em fungio do qual ele baliza o espago
da cidade: seu local de moradia a favela que este invisfvel
Fifa atria de uma olga rodovigria que conduz iavenida marginal
do rio Pinheiros(ver o desenho que Severino fez da favela D. 8

puja observag5o simultfnea com o mama acima 6 imprescindfvel
para esse argumentaQio da orienta€ao espacial).

Tr6s quest6es, portanto, relacionam-se iorienta€ao espacial, e
podem ser depreendidas na ang.life de mapas e desenhos: a natu:reza
do processo que os levou a elabor6.-1os, o debate fmagem x panto de
re/erdTzcfa (entre A. Gel1, 1986 e M. Blades e C. Spencer. L986) e o

panto 16gico a parter do quad o espaqo 6 demarcado por um sujeito
determinado(P. Descola, 1986)

Ainda no mesmo napa comentado acima, observamos que pon-
t.os de refer6ncia m' assinalados ligam rojas conhecidas, atrav6s de

simbolos convencionais(campo de futebol) e de desenhos e sind
lizaG6es em vermelho(Hospital das Clinical, Cemit6rios, J6quei
Clube. Rodovifria, Plata da S6, Estfdio do Pacmmbu). As mas
em volta desses ponies sio maid largas e com cores destacadas.

Qualquer aspects fisico que adquira sali6ncia para um individuo
6 considerado panto de refer6ncia para estudos psico16gicos sobre
orientagao espacia] (M. Blades & C. Spencer, 1986) Para estes, s6
com conhecimento major da regiao estes marcos ficam interligados
formando mapas de levantamento - sttrue3/ maps.s Em tr6s anos
de moradia em Sio Paulo Severing adquiriu experi6ncia atrav6s de

ser compreendidas, segundo Dreyfus, nio em termos de tra-g08, mas dentro de
um contexto politico global. Este marco suas pr6ticas sociais enquanto ideo-
logia (ibid.). A percepqio do espaQO (conde se incluia de territ6rio) dove ser

remetida a esse contexts major(ibid.). . . .
over ajusti6cativa do informants para Q desenho da Cidade de Sm rUuD

quando diz que desenhou o que conhece(cf- M. 9 painel 5)-
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deslocamentos pda cidade sobretudo por motives de trabalho, la-
zer (olhar o movimento do J6quei), consume (compras no centro
e em Pinheiros), visitas a parentes na periferia e na Vila Olympia
e consultas m6dicas no HC. Faz os trajetos de 6nibus, a p6 e de
bicicleta. A escolariza$ao(Mobral) permitiu-the suplementar este
maps com informaQ6es que retirou de um guia de mas da cidade de
S5o Paulo. No desenho da favela feith tamb6m por Severing - D.
8, pained 4 duds grander places de propaganda(em amarelo) sio

pontos de refer6ncia destacados por ele. As mesmas places spare
cem no desenho(D. 10, painel 5) de Ings, uma adolescence, enteada
de beverlno.

Essen dados reforgam o papel dos pontos de refer6ncia no pro-
cesso de orientagao espacial, colocado por Blades e Spencer como
alternative a panes da teoria do antrop61ogo A. Gelb.:'

Gell desenvolveu sua reflexio a parter do que acorreu em sua
pr6pria mente ao interpreter um maps feith imho(arte/actt&a/ map)
de sua autoria. Para desenhar este maps criou uma situagao ani
facial de planejamento de uma viagem na India e dai intuiu certas
coilclus6es. Os dados foray adaptados por ele de um documents
impresso: "Servigo 06cial de Topografia e Cartografia da India"
Ordinance Survey of india.u Este antrop61ogo justifica esse pro '
cedimento dizendo que praticamente nio conhecemos os processor
mentais que nos tornam capazes de transformer informag6es con-
tidas em mapas publicados(linhas esboQadas, cores, etc.) em ins
trug6es - do tips, "riga iesquerda e vine na primeira quadra...
que visam uma orientagao prftica (ibid.: p. 276)

Para a psicologia cognitive, o apoio na lembranga de series de
imagers, coma desejado por Gelb, 6 indefensfvel do panto de vista
das pesquisas empfricas desenvolvidas por este discipbna. Tal apoio
sobrecarrega a mem6ria. O esquecimento de uma fmagem pode

loop. cif.
iiCf. A. Gelb, op c£t. pp. 277, fig. I



12 Ana Mata de Niemeyer

acalretar uma desorientagao. Critical tamb6m o tata de Gell ter
baseado boa parte de sua reflex5o te6rica sabre o que ocorreu em sua

pr6pria mente ao interpreter o maps por ele desenhado. Acreditam
que o avango cientffico dense Lipo de refiex5o deve ocorrer apes teste
experimentale n5o, coma fez Gell, baseado em intuig6es

As legendas colocadas pecos alunos nos mapas, as interpreta'gags
que fizeram de deus mapas e dos deus colegas, assim como as ang.lifes
que fiz deste coniunto de dados(cf. item Ensino), contribuiram para
reforgar o paper do panto de refe6ncia na orienta€ao espacial, tal
coma foi sugerido pda psicologia cagnitiva, ao inv6s do apoio ex
clusivo em series interconectadas de imagers, proposto por Gelb.n
Trouxeram ainda apoio para a anflise do balizamenta do espaQO

por um sujeito especffico a partir de um ponto 16gico escolhido por
ele. Temps a mesma questao colocada lids explicaQ6es dos arquite-
tos para o modo coma desenharam seus mapas,pols 6 a partir da
posigao ocupada imaginariamente pelo aluno que forum desenha-
dos os mapas de muitos entre os arquitetos, coma demonstra este
depoimento: - coloquei-me imaginariamente na janela de meu es-
crit6rio e de 13, visualizeia rodovi6ria if em baixo, e entfo desenhei

o trajeto do escrit6rio at6 a rodovifria(ver M. 24).
Essay conclus6es incorporam descobertas da psicologia, mas re-

metem a discuss5o da orientaQio espaciala bases 16gicas(id6ia con-

sensual entre vfrios antrop61agos especialistas no assunto e tamb6m
entre aqueles que trabalham com rnapas cognitivos).:3 Foi possfvel
chegar a essay constatagoes por causa da reflexio sobre o resultado
da interpretag5,o dos mapas na classy. H6 aqui, portanto, uma con-
tribuiQ5o metodo16gica para a pesquisa sobre orientag6o espacial,
que escape das investigagdes experimentais de base psico16gica(tal

i2Gel1(1986) responds a essay critical dizendo que o panto de refer6ncia 6
de cato fundamental e que seu paper este implicito em subs anflises

t3Ver: C. D. Flake, 1985; A. Gelb, 1985; M. W. B. de Almeida, 1986
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coco s5n propostas por Blades e Spencer) e coloca coma alterna
riva a pesquisa-em.-grupo.i4

Pesquisa

2. "Meninos e Meninas de rua de Campinasnis

Os pain6is(6 e 7) dedicados a pesquisa dos alunos trazem desk

nhos sobre espago, mas n5o tratam especificamente de orienta.Q5o

espacial. O teina que os lila a outras representag6es grfficas dessa
exposiqio 6 a importancia desse recurse para o estudo de dados sub-
jacentes sobre espago. O desenho D. 8 - pained -- da favela realizado

por Severing traz exemplos claris dicta. Aparecem af grander bar
rac6es cam um s6 telhado que de fate n5o existem. O que ocorre 6
que hf barracks(isolados ou de parede-meir) que pertencem a um

s6 dona . Sio alugados, vendidos, ou usados para moradia do pro-
prietgrio. O beta inico simboliza a posse(reconhecida pecos direitos
costumeiros da favela).

14Um dos cwsos em que apliquei Fein primeila vez wte exercfcio(cf. C
3, Hola 19) foi realizado na UNICAlvlP para ifcnicos em educagao popular
que trabalham com a "pobreza" de Campinas. A id6ia foi tenth quebrar
um discurso estereotipado sabre este Lipo de atividade obtido, algumas vezes
em pesquisas baseadas em entrevistas. Para tanto, trabalhei com diferentes
interpretaQ3es dos memblos do grupo(atrav6s de debates em gala de auld) sabre
suas atividades junta a movimentos sociais, de educaQao, etc... Em seguida
essay interpretaQ6es forum confrontadas com a dos professores e com a de textos
te6ricos.

; "Menino$ e meDiUm de rua. Uma abordagem antropo]6gica" . hlarQO/junho
1992. Equipe: F. Silveira, J. Abreu, A. Tlindade, M. Castellanos. G. Fonseca

OrientaQ5o: Alia Maria de Niemeyer. Curse ministrado com Nadia Farage.
Monitoras: R- Bertolotto e J. Schell. Educadoras de Rua: 1. Rudecke. M. L
ViUeia (PUC/Campmas)
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Os banacos pequenos, isolados, sio de rapazes solteiros e os
menores. sanitfrios

Esse mesma contribuiQio pode ser observada no desenho de luis

1]). 10, pained 5) quailto a representagio diferente para "casa" e
"barrack" : sua moravia (assinalada com o name da m5e: Carmo-

zina) fica entre uma e outra represencag5o. O imaginfrio presence
em desenhos de criangas e adolescentes do estudo na favela apa-
recem na elaboragio de Ibis atrav6s do mar, do navio e do pato-
Muitos dos desenhos destes sujeitos nio foray incorporados porque,
dado o conteiido emocional que transmitem, precisam de um estudo

em conjunto com psic61ogos para compreendermos subs dimens6es

espaciais. Coma este nio era meu objetivo na ocasi5o deixei os de
lada. Os desenhos de adolescentes de rua obtidos pecos alunos v6m

reforqar elsa necessidade de um trabalho interdisciplinar. Coma
flea clara nesta observag5n do pr6prios alunos: "... Qatar fragos,

!incas e outros detalhes que impresstonaram Fein foT'ma poKeD usual
de crjatftifdade. Em comparagdo com desenhos de cNangas que tf-
ueram acesso d educagao, e possuidoras de Jamznia estmturada, os

p,fmef,.; m.;t«'mm-se, dfg«mos, po;;"odom. de «m« .«t,«. 6gh"
' e o que /esse, se pratesto pe/a dt'ra reaifdade, ou uma gimp/es
cont;encfona/fdade habftuaZ, o que f cerro que, ao sfmbo/harem
mementos do cotidfalzo desenhados a rzosso pedfdo -, a emotitpi-
dade deizaua-se tmrzspareccr sob a /orca de defaihes grdHcos coho,

por ei;emplo, ma doom charanda, ou uma .fame de e/ella do lipo
'16grima de mie nio tara o $1ho da prisdo ' ".:'

16Pesquisa dos alunos, op- cft
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stem mapas e desenhos exp6em a percepcio do ambiente
em um dado moments Representam um recorte nuH pro-

cesso 16gico permanente de seledo. otganizacao e estrutullzlc3o
de infomiac6es espaciais. Os modes de expressio extema des.
se ptocesso modem ocorrer sob diferentes formas. Fazemos ha-
b:tualmente mapas indicando caminhos pam atingir determinado
lugar sem consci6ncia do complexo processo tnental da orien-
tacio espacial. Este processo tamb6m este presente em dese.
hos e mapas feitos pelts antrop61ogos e pecos deus infomtantes.

E representac6es espaciais de jovens e adolescentes de rua para
um trabalho de um curio de Antropologia.

Os mapas da cidade de Campinas foam feitos, em saba de eula
por alamos de ci6ncias sociais e de atquitetum. Ao introduzir este
exerciciq desde 1981, em cuisos de antropologia, a id6ia 6 dis
cutie difenntes alternativas te6ricas pam a analyse dense pro
cesso de orientacio espacial Contmpor interpretag6es da classe
sobre os mapas 6 a primeira etapa do exercicia A segunda 6 a
compamc5o destas interpretac6es com diferentes teorias. O es-
forco de compreensio da 16gica de deus pr6prios colega$ assim
coma de subs formas de expressio gr6fica,introduz um debate
te6rico maid consistente e questionador. Uma simpler indicagio
de caminho permits acesso 6s diferencas individuals de repre.
sentac5o de mundo dentro de uma mesma cultura
Os mapas sio desenhados a cores, pols repnsentac6es simb6-
licas de cores e de formal podem ser discutidas no mesmo exel.
cicia Atingimos assim outras dimens6es te6ricas e empfricas,
ampliando nossas reflex6es sabre as fronteiras da antropologia
com outras disciplines

Os pain6is estio divididos em dois grander temas: Pbsquisa e
nsina

Nests mostm demos: tapas que situam a moradia atual e a an.
tenor de favelados, desenhos da casa de adolescentes e adultos
favelados,.desenhos de pracas na cidade de Campinas frequen-
tadas por jovens e adolescentes de rua e mapas para oriental re-
c6m-chegados na cidade de Campinas.

Os mapas e desenhos de favelados paulistanos foam elabomdos
pan nossa pesquisa da tess de doutoramento (1985), quando es
tudamos direitos costumeiros dos moradores sobreo'territ6rio
da favela. Recorremos a linguagem visualcom o objetivo de atin-
gir concepc6es subjacentes sobre espaca Com a mesma finali-
dade e o mesmo m6todo, um grupo de alunos estudou em 1991

Finana mtntaa tf\pdt d+iitBIBmi ntQ; FAPtSP; do proEr41n 0r pa+ iradu4cao d.i UNICAMP on
la+ rai rf liladB: FiNEr; de in rsliBJcer da p+\qui+4dorp Chee

UHff:$ 1:XEI :=: :::::=p.rf :K';;::n : ;.
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a destacar de modo incas
dente os pontos de nfer6n

cia, Caixa Econ6mica Rdenl, Ptefbi.
tun e INSS Idinterpreta$io da dn
sejaaubm do maps M.24

tete Dubs teaparecem ms mapas
M.23eM.a, apa sarnne
chum destaque e9ecial Champ
atentiq por6m que a autos nio t&
nha temtinadoo maps M.21 no pin-
to de chegada, a sua can, ims que o
tenha continuado at6 a Prefbihm.
demos, entiq pontos de tefer6ncb
comuns a um cerro gt'upo de profit
signals. marron vktais ubMvos
IM. 19, M. 20), e simbobs compar.
tilhados pecos mandates de um d&

temihiado bailte ICaravela no lego do
Pbrque laquanl em Campims,
M.21). Em um dos tecortes que dials

mos nos nupas de alguns alunos da
UNICAMP temps a indicatio de um
vande n6mem de ins&bitos M.l& o
dnenho 6 de un akm cujos pals sio
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i«u slo"'Dfih H

m aibu mapas - MJ7, M.]8
. as alunas optamm pele de.

m a vida estudantil: cantina, DCE,
CACH, Motadia Ihabitagio da UNl-
CAMP pam ntudantes)
Notamos que conwnQ6es adotada
em mapas cartogificos pan avenb
da$ tua$ quadms e twtat6rias pres"
cinder de espedficag5o M legends,

pols bl homo o sem6fono sio bimbo
tos piiblicos. No cano do semifom as
coles deem seguir a oidem vemie'
Iho.amarelo.verde A comunicadq
portm, ocotte independents da lbr-
ina {cirwlo$ tngo$ pontosl dade
que a sequacia de cores deja man-
tida. Casa contririo temps um sim-

bolo patbctlar que exige expicaQ6es

dicionais tM.16, M.22, M.211.

Desenllos de simbolm coma o do se
miforo inttoduzem discuss6es te6-
ricas, como pretendido peso m6todo

adotado por n6s. Hi uma intetpreta
Qao antnopo16gca qw assintala que o
c6digo todaiglio leconeu ao anon'
lo came um poftto m6dio entry o wr-

melho e o vetdq por raz6n culDmis.

E

Flip cult nl'i tltott(i llsiCi{) ptirtt ja:cK: ltgi llt n:t'
R) H! ii) I)(irttltctn' {} tti(tf) i. qtic

tlt ittttct t ttf} t'sc

C. . t)tn'clttc lvK ft :tt )l€1ll'i: (fc'sst- jei:{ ?
aria. W)rf\. .'e I)ttrtlttt' cn CFiis di tv I)ara it in slu passiir :pfjr !rus

. bt e- CW'V

Maps dos aluno$ assim coho subs
interpretag6n exempliHlcam certas
teorin da antiopolo©a de que coles

sio M pt66ca c6digos semi6ticos



hamamos atengio pam as 6nfases colocadas nos pontos
de refer6ncia e no porto 169ico a parter do qualo espato

6 definido por um sujeito especffico. Impotbnte: a cultum em ge-
rd, e vari6veis mats restritas, tabs come profissiq especializa-
cio, experi6ncia de vida, faixa de idadq familiaridade e relado

fetid com espacos atuam na selegao mental de dados do am-
biente e na express5o externa destes. Tmnsmitir gmficamente
essay informag6es 6 um outdo assunto. Hi quem nio record a
etta fornn de expnssio porque cuttumlmente sua Olientacio es-
pacial prescinde desta manifestagio. Quando sutgem manifes-
ta96es atmv6s de mapas ' homo a dos favelados - n5o h6 porque
classifici-las de mscunhos (id6ia implfcita na denominacio es-
boQos de mapas} Mapas, cartogrificos ou niq sempre transmi-
tem um ponte de vista especif ico sobre o mundi Estudos
hist6ricos, geograficos e politicos sobre cartogafia estio ai pam
demonsbar asta A16m disto repnsentac6es subjetin$ como wisp
to em todos os desenhos e mapas delta exposiQiq nos remetem
is rela96es entre a sensibilidade e a racionalidade E o que apnn''
demos com Gmciliano Ramos:

C

'hdn Pimentel em uma sattta ctiabt'a e insist:ot} me alguns ce
nhecimento$ os ptimeiros que aceitei com pnzet. Narrouqlne a
viagem de Abraiq a vida nas tenda$ a diegada iPales6na. Usan
linguagem simpler compam96es que atualizavam os aconteci-
tnentos Nio hesitei, ouvindo a mudanQa de homers e gado, com
certeza tangidos pda sega, em situara Cald6ia m interior de lbr
mmbuca E Canal, term de leite e mel, apPoximava-se dos edge
nhos e da cara de-aQiat. Mauve esse localizaQio arbitriria, &til
a venossimilhanqa do ettredq espalhei seixo$ mandacarus e xb
quexiques no desel'to siriq e isto nio desapareceu ittteinmen-
te quando os tapas vienm IGmciliano Ramos 1nfancia, 12'ed.
Rio de Jaiteirq Resold, 1977: p iSn!'
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Ensino Ci6ncias Socials (UNICAMP)
e Arquitetura (PUCCAMP)

Em 1981 durante um curse na graduag5o" de ci&ncias soclais

da UNICAMP , que reuniu soci61ogos, cientistas politicos e an
trop61ogos em Lorna do estudo da cidade de Cainpinas, os alunos
elaboraram no curse de antropologia rrzapm cartogrciHcos da cidade
e mamas mentafs. Neste cano levantaram as imagems que os habi-
tantes tinham de um determinado bairro e depois com estes dados
desenharam mapas que reproduziam esse tjpo4e representag5n do
bairro .iz

Mats tardy (1986) retomeia id6ia de h+pas e;m cursor dirigidos
a profissionais de fora das cifncias sociais 'eK'i'cicntist&s sociais e
antrop61ogos, atividade que continuo realizando at6 hoje.i8 Traba-
Iho agora com desenhos de mapas realizados polos alunos(em said

'Veja se Kewin Lynch (1988-1970) e Raymond Ledrut (1973)
i8Cursos nos quaid foi desenvolvido um trabalho com mapas

c. I

C. 2

C. 3

'Unidade Tem6tica de Antropologia: a cidade de Campinas.
graduaqao UNICAMP/IFCH (um ano) 1981/1982

curio de

'lntroduQao a Antropologia da Arte" - curso de graduaQao em conlunto
com o Instituto de Arles e o Instituto de Filosofia e Ci6nciu Humanas

UNICAMP (um semestre) 1986

'A prftica politico e pedag6gica da clause media"(um ano), 1987/1988
Curse que fez pate de pesquisa financiada pda FINED e REID CNPQ.
Reuniu na UNICAMP um grupo de t6cnicos para discutir culture e
ideologia de educadores populates de clause media. Curio de extensio.

'Antropologia urbane" . Mestrado em Antropologia social - UNICAMP
jum semestre), 1986

C. 4

C. 5

C. 6

'M6todos e T6cnicas de Pesquisa em Antropologia Social" . Curso de
graduaQao em ci6ncias sociais. IJNICAMP(um semestre), 1992

'Curse de especializaqa.o em planejamento e desenvolvimento de recursos
humanos para a satide" SERBS .do Puan6 - Curitiba - curse intensive,
1987
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de auld) e nio pele pesquisador e com outros objetivos que estio
relatados nests texts

O Lipo de maps solicitado 6 o desenho de trajetos a serem percor '

ridos por algu6m que se quer orientar para chegar em determinado
lug,- -«ma cid,de. -' Prete«d. disc«tir dif"'ng" ' ;em'lh'"gm
de representagao(de formal, de cores, etc.) dentro de um mesmo
grupo social e/ou 'professional. Uma samples indicaQio de caminho
permlte acesso is diferenqas individuais de representagao de mundo
dentro de uma mesma culture

A parter de uma express5o gr6fica sint6tica, possivel de ser re
alizada em sale de auld, demos inossa disposi$ao um material de
comum acesso a todos os allunos de uma mesma classe. Este 6 uma

abordagem que parte do simpler para a complexo, possibilitanda
introduzir quest6es tratadas pda antropologia para um piblico de

C. 7 'Urbanismo moderno e contemporaneo

nestle) 1983. Curse de especializaQio

FAU/PUC/Campinas (I se

IAcervo de 204 mapas recolhidos nesLes 7 cursor)- ..
Requisitada a inclusio de legends e justificativa pua o uoo aas corc6- 1-1d

ia] disponivel para coda aluno: conjunto de caRaCas de sein cores(vermelho
verde. amalelo, haul, manom, proto)

As outras opQ6es metodo16gicas sio:

,) Nio limiter o desenho a uma folha de papal sulfate, mas indicar que o
maps poderia ter o tamanho que o seu autos quizesse. Este 6 uma ma-
deira de trabalhar as diferenQas individuais de escala numa representaCao

gr6fica do espaqo;

Definir um campo para as interpretaQ6es dos mapas Projetar na auld
slides dos mapas: coda autos tem seus mapas interpretados na clause, por
ele mesmo e pecos colegas. N5o realizar nenhuma entrevista fora delta
situaQio. Este delimitaGao d6, 6nfase a contraposiQao de interprets?TS
da clause sabre os mamas; as diferentes interpreta€6es sio depots com-
paradas com teorias sabre os temps ressaltados pua discussio na clause
ou para estudo.

b)
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fora da 6.rea ou para cientistas socials que se iniciam fiesta disci-
pline.

A hip6tese 6 a de que o desenho de mapas possibibta esse apren-

dizado, pris represents um esforQO de sfntese por parte do seu autor=
6 precise comunicar com clareza e efici6ncia para que o mara cum-
pra sua finalidade, a de orientar e indicar o caminho a seguir. Para
tanto servo feitas escolhas, expresses no papal segundo um arranjo
determinado que 6 significativo.20

O recurse a mapas fellas por informantes tem fido uma cons-
tante nas pesquism dos antrop61ogos. Dependendo do quadra
te6rico que o aluno adote em sua pesquisa partirf de pressupos-
tos diferentes para estudar procedimentos mentais de orientaQao
dos informantes. Em um curse que pretende ensinar a rela$ao en
bre peoria e metodologia de pesquisa, um exercfcio coma esse aqui
exposto permite o conhecimento das consequ6ncias metodo16gicas
entre diferentes opQ6es te6ricas de investigagao; assim como possi-
bility uma refexio sabre m fronteiras da antropologia com outras
disciplines.

!oUm exemplo de uma abordagem te6rica que pode ser introduzida atrav6s
do desenho de mapas 6 a semi6tica, tal como este explicitada por J. Boon. O
circulo e a linda, formal presentes nos mapas de trajetos urbanos, sio tomados
homo exemplos por Boon quando diz que "um modo de desenvolver um quadro
de pensamento semi6tico 6 extender princfpios da linguagem, para fen6menos
puja semelhanQa com a linguagem nio 6 6bvia, atrav6s do exame cuidadoso de
alguma coisa que pareqa pure, direta, ou nio-simb61ica..." , tal como o circulo
e a linda (J. Boon, 1982:117). Este autos nostra coma mta antitese formal
16gica carrega significados diferenciados e ambiguos quando aparece coma repre-
sentaQao. "Ao contrfrio de muitas teorias que tratam da percepgao e da concei-
tualizaqio inclusive Gestalt e fenomenologia -, o circulo/linda de uma culture
particular pods nao ser representativo em outta culture. O cllculo/linda nao
precise necessariamente ser reconhecido como alguma coisa. Admitir que o
circulo/]inha presence em uma culture Rode representar uma aus6ncia, uma
negatividade, em outta culture 6 rejeitar o formahsmo e enfatizar radicalmente
as rela€6es signi6cativas(ibid: p. 118)," trad. minha
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A informagio trazida por dados inconscientes em desenhos pods
ser trabalhada nos mapas produzidos em gala de hula de acordo com

propostas te6ricas da antropologia
Nos mapas produzidos pecos arquitetos observainos que ao

destacar de modo inconsciente os pontos de refer6ncia, Caixa
Econ6mica Federal, Prefeitura e INSS a aurora do M. 24 iden-
tificou instituiq6es importantes para o arquiteto(cf. interpreta€io
da clause). Temps, entao, pontos de re£er6ncia comuns a um cerro

grupo de profissionais, "marcos visuais subjetivos" (M. 19t 20),
e simbolos compartilhados pecos moradores de um determinado

bairra(Caravela no ]ago do Parque Taquara] em Campinas, M.

Surge aqui, maid uma vez, a questao dos pontos de refer6ncia
a qual este tamb6m presente nestas especificag6es observadas nas
legendas dos maps: verde = volumes de 'mata ' que se imp6e aos
olhos"; vermelho = "lugares a observer com ateng5.o que mant6m
o sentido e a direQao correta do maps" (M. 22 e 24, painel lO)

Nos mapas elaborados pecos estudantes da UNICAMP temps
no M. 17 (pained 8) a representagio espacial de um aluno cujos

pris sio funcion6rios da UNICAMP e que sempre morou na ci
dade universit6ria; sio trajetos fellas e refeitos ao longs de anon
Este fato explica a indicaQ5o de um grande n6mero de institutes do
campus. Em outros mapas ' M. 18, M. 16, painel 8 - as alunas
optaram pele detalhamento de locais importantes para a vida estu
dantil: cantina, DCE, CACH, Moradia (habitagio da UNICAMP
para estudantes)

23).2i3

2tTemos aqua, ao dado de marcos profissionais, o que 6 chamado, num es-
tudo de arquitetos e antrop6}ogos coordenado por Carlos Nelson F. dos Santos,
preciosidades e marcas locais" , que elam distinguidas pelts informantes e
reunidas is demais informa€6es que se destinavam a compor a imagem que

gostam de atribuir a rua(1980: p. 47)."



Desenbos e tapas na orfentaC5o espacid 19

No#amos que conven$6es axiotadas em tapas cartogr6Jicos para
avenidas, mas, quadras e rotat6rias prescindem de especifica$5o na
legends, pris tal coma o semfforo sio s£mbolos p6blicos. No casa do
semfforo as cores devem seguir a ordem vermelho-amarelo-verde. A

comunicaQao, por6m ocorre independente da forma (cfrculos, tragos,
pontos) desde que a sequ6ncia de cores deja mantida. Casa contrfrio
temps um simbolo particular que exige explica$6es adicionais, cano
demos exemplos em v3.rios mapas mostrados na exposiQ5o.

Desenhos de simbolos coma o do semfforo introduzem dis-
cuss6es te6ricas, como pretendido REID m6todo adotado aqui. Para
Sahlins a seleQao e distribuig5n de cores do sinai de trfnsito n5o 6
alleat6ria. pode ser pensada como um modelo de relag6es semelhan-
tes que ocorrem em outros fmbitos simb61icos da culture ocidental
(1976-a: p. 220). De um panto de vista 16gico, o principio do sinai
de trfnsito pode ser generalizado como segue. Verde e vermelho sio
opostos em significado. O amarelo 6 um panto m6dio em relagao
ao vermeho e ao verde; este para o vermelho em oposigao ao verde,

assim coma este para o verde em oposigao ao vermelho(ibid.). Sah
fins este interessado em investigar a estrutura comum 6.s relag6es

entre os significados simb61icos da cor e a percepgao bios(5gica de
diferenQas de cores (M. Sahlins, 1976-a: p. 218). Este estrutura
n5o tem exist6ncia em si, funciona homo uma an3,life combinat6ria
da matemftica(ibid.), onde se faz o cflculo das probabilidades,
dos arranjos, das permutaQ6es e das combhag6es. Colocada nes
ses termos a an61ise vai mostrar que as propriedades perceptivas
dos matizes neutron preto, e branco, e dos matizes "primitivos:
azul, vermelho, verde, e amarelo, ao shes canferir contrasted signs
ficativos, Lorna-os adequados para uso nos rituais, na produg5o, no
c6digo rodovifrio, na poHtica, etc.. (bt. Sahlins, 1976-b)."

22Para Sahlins vermelho, verde, amuelo e azul sio "os matizes 'primirio-s
ou 'primeiros' da percepg3o na literature cientlfica - e na literature est6tica
algumas vezes as coi% :primitive'(1976-a: p. 222)."
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Um dos pontos centrais da argumentaQao do tutor que interessa
destacar aqui, 6 que a culture tem a 61tima palavra na escolha das
cores que v5n contrastar entre si. O c6digo rodovi6rio recorreu ao
amarelo coma um panto m6dio entre o vermelho e o verde. Mu o
azul. dada a sua posigao no esquema perceptive tamb6m poderia
ter fido selecionado. A escolha do amarelo coma panto media surge

em outros campos simb61icos da culture ocidental - reproduzindo
o princfpio do sinai de trfnsito (M. Sahlins, 1976-a: p 220)

Notamos nos mapas dos alunos que 6 dais freqiiente o uso do
vermelho quando se quer destacar alguma informagao. Por exem-
plo, setas ou linhas contfnuas que indicam o caminho a ser segundo

e o panto de d)egada do maps estio em vemielho. Uma associaQ6o

direta interpretaria este Lipo de emprego por causa das proprieda
des ffsicas delta cor. Vermelho 6 a experi6ncia de cor que mats

se sallienta, que mica mais pr6xima, que 6 maid brilhante.23 Por
este raze,o atravessa os nevoeiros e a escuridao, sends empregada
mundialmente como cor dos farris no mar, no alto de ediffcios, na
lanterns dos autom6veis, etc. (I. Pedrosa, 1989:109). Mas, em
muitos mapas dos alunos, aqueles pontos de refer6ncia acima cita-
dos. tiveram sua cor alterada, sem prquizo de seu significado. lsto
porque somente a interrelaGao entre os signos, sf mbolos, indices,
etc... desenhados e n6o seu emprego isolado, deu a significagao do

maps, tornando-o compreensl'vel.2i ObservaQio que vale para M

23Vermelho 6 a experi6ncia de cor mais salience, devido a um efeito de in-
tensificagao reciproca entre saturagao e ]uminosidade. "De um ladd, vermelho
aparece maid brilhante ou mais luminoso do que outras cores no mesmo navel
de saturaQio...(efeito Helmholtz-Kolrausch}. De outdo lada e de modo invelso
vermelhos sio percebidos coma mats purrs ou mais saturados do que outros
matizes da mesma luminosidade. Entretanto, vermelho nio s6 se salienta, mas
mica mais perth: um efeito espacial conhecido coma 'aberraQio cromftica ', que
brag as superficies vermelhas subjetivamente mats perth do observada do que
objetos de outdo matiz que estate numb dist6ncia igual(Sahlin$, 1976-b: 4,5)"

traduQao minha
Z'cf. Barthes(1971) que segue a definiQao de signi$caqio de Saussure.
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corn e formal desenhadas nos mapas. Pols, o que ozone 6 uma
apropriagao da natureza pda culture, e nio uma submissio da cul-
ture a limita€6es impostas pda natureza.';

Conclusio

Existem dual contribuig6es dessa reflexio sabre orientagao es-
pmiala partir dos dados iconogr6ficos utilizados e do m6todo em-
pregado, tanto na pesquisa quando no ensino, que s6o: o paper dos
pontos de re£er6ncia na orientagao espacia]e a 6nfase no foco]6gico
a partir do quaID espago 6 definido por um sujeito especffico

Alguns aspectos importantes merecem tamb6m uma 6nfase final.
A culture em gerd, e van;fveis mais restritas, tats como profissao,

especializaQao, experi6ncia de vida. faixa de idade, familiaridade e
relagao afetiva com espagos atuam na seleQao mental de dados do
ambience e na expressao externa destes26. Transmitir gra6camente
essay informaQ6es 6 um outro assunto. Hd. quem n5o recorra a
este forma de expressio porque culturalmente sua orienta€ao espa-
cial prescinde desta manifestagio. Quando surgem mallifesta€6es
atrav6s de mapas - coma as dos favelados - nio hf porque clas-
sificf-las de rascunhos(id6ia implfcita na denominaQ5o esbagos de
mamas). Mapas, cartogrfficos ou nio, sempre transmitem um panto
de vista especffico sabre o mundi.27 A16m disco, representag6es sub-
jetivu, como visto em todos os desenhos e mapas desta exposiQao,
nos remetem is reba,Q6es entre a sensibilidade e a racionalidade.28

ZSM. Sahlins,(1976-a. 1976-b.)
26Cf. Downs & Step, op. cil.
27Ver, entre outros, David Harvey, 1989
aver: C. Levi-Strauss, 1986
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E o que aprendemos com Graciliano Ramos

'Padre Pfmente/ era uma santa cdatura e fl si uou-me

cdg 7zs conhecfmentos, os prfmefros gate acefteil com Fra-
zer. .Narmu-me a u£agem de 4brado, a t;fda nas Zen-
das, Q chegada a Palutiaa. Usa a tinguageni simpler,
comparag6es que aqua/izat;am os acontecfmentos. .Nio
hesftef, au'ufndo a mudang;a de homed e dado, cowl cer-

teza tangfdos pele sega, em sftuar a (IJa/adia no fnte-
Mar de Pemambtico. E Oanaa, fema de lefts e mel,
aprozfmaua-se dos engenhos e da cara-de-agdcar. .A4an-
tft;e esse /oca/flag o arbdrdda, dt{/ a vero.wfmf/ganga

do en7'edo, espa/hef setzos, marzdacams e zfq'uezfgues
lzo deserts sa'io, e fsto nio desapamcett fnfeframente

quando as m apes u:Cram (GraciJiano Ramos, InlBncia,
12a. ediQio, Rio de Janeiro, Record, 1977: p. 191)."
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