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Resumo 

A reconstituiyao de projetos de arquitetura tern como objetivo o 

registro de ediffcios destrufdos, descaracterizados ou inacessrveis, atraves do 

desenho arquitetonico. A irnportAncia destes desenhos de registro consiste em 

preservar a rnern6ria e o patrimonio cultural arquitetonico, pratica existente 

desde o seculo XVIII quando das primeiras expedi~oes arqueol6gicas. A 

contribuiyio do arquiteto, desde estes prirneiros trabalhos de reconstitui~ao ate 

os dias de hoje, se faz por rneio do desenho arquitetonico, seja na interpretayAo 

de dados ou no levantarnento de informa~oes. Com as tecnicas de desenho 

assistido por computador, arnpliaram-se as possibilidades da representayao e 

do registro de projetos arquitetonicos. Alem dos recursos da computayao 

grafica, a informatica possibilitou reunir, nurn unico meio, inforrna~oes que 

comurnente se encontravam dispersas em acervos e suportes diferentes. Esta 

pratica permitiu o acesso as informa~oes sobre bens culturais, tanto por 

pesquisadores quanto pelo publico interessado, difundindo a importAncia da 

preservayAo patrimonial. 

Para demonstrar as caracterrsticas do processo de reconstituiyAo 

atraves do desenho arquitetonico e da computayao grafica, foi reconstitufda a 

fachada do Teatro Municipal Carlos Gomes de Carnpinas. 0 trabalho 

apresentado neste exernplo utiliza recursos de analise de fotografias, plantas e 

partes remanescentes do edificio para definir o que teria sido a elevayao de sua 

fachada, descrevendo urn rnetodo de reconstituiyao arquitetonica e justificando 

sua importAncia. 
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Abstract 

The reconstitution of architectural designs has as objective the 

register of buildings which have been destroyed, deprived of characteristics or 

inaccessible, through the architectural drawing. The importance of these register 

drawings consists of preserving the memory and the cultural architectural 

patrimony, existing practice since century XVIII, period of the first archaeological 

expeditions. The contribution of the architect is done through the architectural 

drawing, since these first works of reconstitution until the present, either in the 

interpretation of data or in the survey of information. With the techniques of 

computer aided drawing, the possibilities of the representation and the register 

of architectural designs had been extended. Beyond the features the graphical 

computation, computer science made possible to congregate, in a solely media, 

information that usually were met dispersed in different collections and 

environments. This practice allowed the access to the information on cultural 

goods, as much for researchers as for the interested public, spreading out the 

importance of the patrimonial preservation. 

To demonstrate the features of the process of reconstitution through 

the architectural drawing and computer graphics, it was reconstituted the fayade 

of the Campinas Municipal Theater "Carlos Gomes". The work presented in this 

example uses features of photograph analysis, plants and remaining parts of the 

building to define what it would have been the front elevation of its fayade, 

describing a reconstitution architectural method and justifying its importance. 
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0 presente trabalho esta dividido em duas partes: a primeira trata da 

reconstituiyao de projetos arquitetonicos e a segunda parte desenvolve urn 

exemplo de reconstitui~o com a definiyao do desenho da fachada do Teatro 

Municipal Carlos Gomes. 

Na primeira parte, e comentada a importancia da reconstituiyao e 

como ela se presta para o registro do bern arquitetOnico, seguido pelo hist6rico 

desta pratica e pelas caracterrsticas do desenho, que e o principal meio pelo 

qual se desenvolve. Fechando a analise do desenho, sao apresentadas as 

propriedades da computayao grafica como instrumento de representayao. 

Finalmente, a apresenta~o do trabalho de reconstituiyao e concluida com 

exemplos desenvolvidos no Brasil e no mundo, demonstrando suas aplicayoes 

praticas em diferentes areas. 

A segunda parte descreve o processo de reconstituiyao da fachada 

do Teatro Municipal de Campinas. E discutido o sentido da reconstituiyao do 

ediftcio e sua contribui~o cultural. Em seguida desenvolve-se o hist6rico do 

teatro, situando as condiyoes de sua construyao, vida cultural e demoliyao. 0 

capitulo seguinte apresenta todas as informayoes levantadas para o trabalho de 

redesenhar a fachada do teatro e como elas foram analisadas. Tendo claros 

estes aspectos de material e metodo, cada parte da fachada e remontada ate 
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reconstituiyao proposta. 
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de qualificayao, a dissertayao final dedicou-se somente a reconstituiyao de 

projetos de arquitetura e ao exemplo proposto do Teatro Municipal de 

Campinas, sem se estender em outros assuntos. Com isso, toda descriyao 

sobre o desenho arquitetOnico como instrumento de concepyao de projeto foi 
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1. Reconstitui~io de Projetos de Arquitetura 

1.1.1ntrodu~io 

A reconstituiyao de urn edificio e a representayao de uma condiyao 

que nao pode ser observada. A impossibilidade de se ter contato com uma obra 

pode existir por varios motivos: por estar a obra destruida, descaracterizada, 

inacessivel ou mesmo nunca ter existido. Em cada urn destes casos, a 

reconstituiyao e uma maneira de tomar disponrveis particularidades da 

arquitetura manifestas nestas edifica~oes. Urn processo com estas 

caracteristicas se presta a diversas atividades, entre elas: 

a) Ensino da hist6ria da arquitetura atraves da simula~ao de ediffcios 

significativos em cada periodo; 

b) 0 acesso a obra de urn arquiteto especifico e exemplos de seus projetos, 

incluindo aqueles que nao foram construidos, que estao destruidos ou que 

nao possam ser visitados; 

c) Registro do patrimOnio hist6rico e da conformayao urbana de urn periodo, 

pela simulayao de obras descaracterizadas ou ja demolidas; 

d) Estudos arqueol6gicos que supoem a conforma~ao de edifica¢es por meio 

dos resquicios descobertos. 

As reconstitui~oes sao orientadas por narrativas, levantamentos 

arqueol6gicos, imagens, desenhos de projeto, depoimentos, memoriais 

descritivos de obras, or~mentos e todo tipo de documento que ateste a 

existencia do edificio. Estes dados irao permitir que uma obra seja visualizada, 

em uma simulayao de seu aspecto original, por meio do desenho arquitetOnico, 

reconstituindo o edificio. 

Considerando a abrangencia das informa~oes com as quais opera, a 

reconstituiyao envolve urn trabalho multidisciplinar de pesquisa, dependendo 

das colabora¢es de diferentes areas1
. A participayao do arquiteto no 

1 NOVITSKI, B. J. Rendering real and imagined buildings: The art of computer modeling from 
the palace of Kublai Khan to La Corbusier's villas. 1. ad., Gloucester: Rockport, 1998. p. 14. 

1 
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desenvolvimento da reconstituiyao de urn edificio se faz atraves da 

transformayao de informayOes, coletadas pelos profissionais envolvidos, em 

projeto arquitetonico. Por meio do desenho arquitetonico, o projeto de uma obra 

pode ressurgir, permitindo que informayoes construtivas sejam recuperadas e 

preservadas. Com isso, temos uma forma bastante precisa de registro de 

aspectos arquitetonicos de uma obra. 

1.2.Registro 

A manutenyao da identidade cultural de urn povo e possivel atraves 

do registro dos processos de evoluyao do seu conhecimento, considerando o 

ambiente onde se desenvolve, a tecnica de que dispoe e a sua produyao. 

Entendemos aqui o significado de registro de processos, como define o 

arquiteto Carlos Lemos: "registro dos varios estagios por que passamos ( ... ) 

onde registrar e sinonimo de preservar, de guardar para amanha informayoes 

ligadas a relayOes entre elementos culturais que nao tern garantias de 

permanencia"2
• T oda a preocupayao com o patrimonio cultural inclui a 

necessidade do registro como meio de levantar informayoes e organiza-las sob 

a 6ptica preservacionista. Mesmo a Constituiyao Federal aborda este aspecto 

no Artigo 216, §1: "0 Poder Publico, com a colaborayao da comunidade, 

promovera e protegera o patrimonio cultural brasileiro, por meio de inventarios, 

registros, vigilancia, tombamento e desapropriayao, e de outras formas de 

acautelamento e preservayao." 

No caso do patrimonio arquitetonico, o registro e uma maneira de 

preservar informayaes relativas a um edificio. Formas de registro - como 

fotografias, desenhos e textos - conservam detalhes arquitetonicos, levantando 

e organizando os dados pertinentes a uma obra. lndependentemente da 

manutenyao fisica de uma construyao, os registros atestam suas 

2 LEMOS, Carlos A. C. 0 que e Patrimonio Hist6rico. 5. eel., Sao Paulo: Brasiliense, 1987. p. 
29 (Col~o Primeiros Passes, 51) 



transformac;oes, esclarecendo muitos aspectos de uma cultura, tais como: usos 

privilegiados em diferentes epocas, processos de transformac;ao urbana, 

aspectos esteticos valorizados num determinado instante, etc. 

Os registros tambem orientam os metodos de preservac;ao. Com 

base em informac;oes seguras, podemos restaurar urn bern cultural segundo 

criterios diversos. Se a necessidade e uma reconstruc;ao ou apenas urn refor<;o 

estrutural de uma rulna, os registros sobre o objeto vao esclarecer como 

proceder nos dois casos. 

Finalmente, por meio dos registros, podemos levar o conhecimento 

de urn bern cultural mais proximo da sociedade. Quando urn ediflcio, uma 

pintura, uma ceramica ou uma execuc;ao musical nao podem chegar ate uma 

parte de uma popula<;ao, o registro destes bens alcanc;am as pessoas e 

transmitem seu significado e seu valor, justificando a preservac;ao e 

incentivando-a. 

A reconstituic;ao de edificios atraves do desenho arquitetonico e uma 

forma de registro do patrimonio e, consequentemente, de uma cultura. Como 

tal, colabora nos seguintes aspectos: 

a) Ambiental: meio ffsico onde uma cultura se desenvolve. 0 desenho de 

arquitetura registra caracteristicas ffsicas e geograficas de urn sltio e 

conformac;oes urbanas. 

Tecnol6gico: o conhecimento e o "saber fazer'' desenvolvidos numa cultura, 

tanto em fun<;ao do ambiente, quanto por influencia de outras culturas. 

Quanto a tecnica, o desenho de arquitetura representa o emprego de 

materiais e especifica a fabrica<;ao de elementos, bern como ilustra 

processos artesanais. Registra tambem determinadas caracterfsticas 

construtivas em uso numa determinada epoca e numa regiao. 

c) Produ<;ao cultural: o bern cultural como resposta do homem as suas 

necessidades, segundo o ambiente onde vive e a tecnica de que dispoe. No 

registro da obra arquitetonica, o desenho de arquitetura permite reconstituir 

as caracteristicas do edificio segundo sua concep<;ao original, bern como 

atestar as altera<;oes sofridas pelo objeto arquitetonico. 

3 
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1.3.Hist6rico 

Os desenhos de reconstituic;ao estao diretamente relacionados com 

as descobertas arqueol6gicas. Antes do seculo XVIII, o assunto nao possufa 

uma sistematica ou acuidade de tratamento do material estudado, apesar deja 

ter sido explorado em outras oportunidades3
. Sao deste perfodo as primeiras 

escavac;oes arqueol6gicas, como as de Herculano (1711) e Pompeia (1748), e 

tambem a produc;ao do arquiteto, arque61ogo e pintor italiano Giovanni Battista 

Piranesi (1720-1778). Piranesi dedicou grande parte do seu trabalho ao 

desenho de arquitetura, retratando rulnas (Figura 1, direita) e estudando as 

descobertas arqueol6gicas, inclusive as de Herculano e Pompeia. Seus 

desenhos constituem importante registro da arquitetura romana, como os 

publicados em Le Antichita Romane. 

Figura 1 - Desenho de reconstituic;ao do bouleuterio, Mileto (esquerda) e o desenho de Piranesi 
dos templos de Paestum em 1778 (direita). Fontes: ROBERTSON, D. S. Arquitetura Grega e 
Romana. 1. ed., Sao Paulo: Martins Fontes, 1997. Lamina VIII (a); BENEVOLO, Leonardo. 
Hist6ria da arquitetura modema. 2. ed., Sao Paulo: Perspectiva, 1989. p. 25. 

registro 

representac;ao de rulnas eo infcio do desenho de reconstituic;ao. 0 

estado de uma obra serve como ponto de partida para os estudos 

da representac;ao de sua configura<;ao original. Alem dos desenhos de Piranesi, 

podemos observar outros registros de rulnas, muitos feitos por viajantes 

durante o seculo I, entre eles desenhos da arquitetura eglpcia. 0 pr6prio 

3 BENEVOLO, Leonardo. Hist6ria da arquitetura modema. 2. ed., Sao Paulo : Perspectiva, 
1989. p. 28. (Trad. de Ana M. Goldberger, Storia deii'Architettura Modema) 



Piranesi realiza desenhos inspirados nestes registros, ah~m de tecer 

comentarios sobre padroes da estetica egipcia4
• 

Figura 2- Perspectiva de urn temple ao sui de Elephantine (superior esquerda); fachada de 
temple em Syene (superior direita); fachada do temple norte de Elephantine (segunda superior 
direita); cortes e planta do temple ao sui de Elephantine (inferior). Fonte: DESCRIPTION de 
I'Egypte. Koln: Taschen, 1997. p. 80,81 e 83. 

E justamente sobre a cultura egipcia que foi realizado um dos 

maiores trabalhos de desenho como forma de registro. Se nao dispomos dos 

desenhos arquitetonicos de construc;ao das obras eglpcias, temos, para estas 

mesmas obras, os primeiros desenhos de representac;ao feitos com o objetivo 

claro de registro de uma cultura arquitetonica e artlstica5
. Sao os desenhos 

feitos por Vivant Denon durante a expedic;ao de Napoleao I, de 1797 a 1799. 

Estes desenhos serviram como base para a obra fundamental da egiptologia, 

4 WITTKOWER, Rudolf. Piranesi y Ia egiptomanla del siglo XVIII, in: Sobre Ia arquitectura en Ia 
edad del humanismo: Ensayos y escritos. Barcelona: Gustavo Gili, 1979. p. 247-263. 
5 DESCRIPTION de I'Egypte. Koln: Taschen, 1997. 1007 p. 
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publicada nos vinte e quatro volumes de "Description de I'Egypte", entre 1809 e 

1813. Os registros dos ediflcios encontrados no Egito, possibilitaram a 

divulga98o e a preserva98o de muitas obras arquitetonicas. Urn exemplo e o 

templo de Amen6fis Ill em Elefantina, demolido em 1822 e que s6 chegou ate 

n6s atraves destes desenhos (Figura 2). "Enquanto Napoleao conquistava o 

Egito com as baionetas, no espa9o de urn ano apenas Denon conquistava a 

terra dos fara6s com o lapis, preservando-a para uma nova eternidade e 

colocando-a de urn golpe diante da nossa consciencia"6
• 

Durante o seculo XIX e infcio do seculo XX, as descobertas 

arqueol6gicas se multiplicaram em diferentes explora9oes. A partir deste 

material coletado, foram desenvolvidos tratados e hist6ricos sobre a arquitetura 

classica e egfpcia. llustrando estes estudos, aparecem os desenhos de 

reconstitui9ao arquitetonica compostos por plantas, fachadas, cortes e 

perspectivas (Figura 1, esquerda). As fontes de informa9ao para analise e 

desenhos sobre a arquitetura grega e romana sao as rulnas de templos e 

espa9os publicos, vestigios e funda9oes de edificios obtidos em escava9oes, 

testemunhos de auto res antigos (como os estudos de Vitruvio ), afrescos, 

pinturas de vasos, relevos, moedas, maquetes em pedra e terracota, esbo9os 

de viajantes e observadores medievais, renascentistas e modernos7
. 

1.4.Desenho Arquitetonico 

0 meio pelo qual o projeto de arquitetura se desenvolve e se 

expressa e o desenho arquitetonico. 0 desenho arquitetonico pode ser definido 

como a expressao grafica da concep9ao de urn edificio e da sua orienta98o de 

constru9ao. No entanto, o que nos interessa aqui e observar como o desenho 

arquitetonico proporciona a descri9ao de uma situa9ao. As mesmas 

6 CERAN, C. W. Deuses, tumulos e sabios:: 0 romance da arqueologia. 11. ed., Sao Paulo : 
Melhoramentos, 1964. p. 80 (Trad. de Joao Tavora, G6tter, Graber und Gelehrte) 
7 ROBERTSON, D. S. Arquitetura Grega e Romana. 1. ed., Sao Paulo: Martins Fontes, 1997. 
p. 4 e 5 (Trad. de Julio Fischer, Greek and Roman architecture) 



propriedades que caracterizam o desenho arquitetOnico como urn meio de 

reflexao, permitem que seja empregado como urn instrumento de registro de 

urn edificio. 

0 desenho arquitetOnico, como qualquer outro tipo de desenho, 

opera numa superficie bidimensional, simulando uma condic;Ao em tres 

dimensoes. Consegue este resultado atraves de c6digos e conveny<>es que 

ampliam o nivel de informac;ao do que e representado. Da mesma forma que 

urn desenho figurativo representa uma cena atraves do uso da perspectiva, 

simulando as distimcias entre os elementos retratados, o desenho arquitetOnico 

utiliza regras pr6prias ao representar urn edificio, c6digos apreensiveis para urn 

fruidor que domina seus significados. Por exemplo, numa planta baixa, 

representando a seyao horizontal da obra, a representayao das parades 

cortadas pela seyao aparecem preenchidas e com linhas mais grossas. 

Aquelas que nao foram atingidas pelo corte por estarem projetadas, como os 

parapeitos de janelas, sao indicadas com linhas finas. Urn limite de telhado 

acima do corte e indicado com linhas tracejadas (Figura 3). Atraves destes 

c6digos de desenho, uma planta que apresenta apenas as duas dimensoes 

oferecidas pela superffcie em que e representada, pode ilustrar aspectos numa 

terceira dimensao, ampliando o nfvel de informayao do desenho. 

Figura 3- Desenho ilustrando o princlpio de projec;:ao da planta. Fonte: CHING, Francis D. K. 
Architectural graphics. 3. ed., New York: Van Nostrand Reinhold, 1996. p.19. 

7 
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Na reconstituic;Ao de projetos de arquitetura, o desenho arquitetOnico 

e visto como instrumento de registro. E atraves da representa«;ao grafica que 

sao dispostas as informa~oes levantadas sobre o edificio a ser reconstitufdo. 

Podem existir tambem, nos trabalhos de reconstituiyao, os desenhos 

arquitetonicos originais do projeto que, neste caso, sao analisados como 

documentos que atestam as caracterfsticas da obra e vao colaborar com o 

desenho arquitetonico de reconstituigao. A distinc;Ao entre estes dois tipos de 

desenho arquitetOnico e necessaria: urn faz parte do projeto original do ediffcio, 

desenvolvido pelo arquiteto ou construtor; o outro e o resultado do trabalho do 

arquiteto que reconstitui a obra. Neste trabalho, o desenho arquitetOnico sera 

abordado como forma de registro, diminuindo a aten«;ao sobre suas 

caracteristicas como meio de reflexao e concepyao do projeto. 

1.4.1.Etapas do Desenho Arquitetonico 

Tanto para a representa«;ao de urn edificio a ser construfdo, quanto 

para o processo de reconstituiyao, o desenho arquitetOnico pode apresentar as 

rnesmas etapas. E atraves de urna serie de desenhos que o arquiteto 

desenvolve a reflexao sobre o espa~ e organiza o conjunto de ideias e 

informa~es que irao compor o projeto arquitetOnico. Em alguns mornentos 

deste processo, o desenho tern urn sentido particular para o raciocinio do autor 

e em outros procura transmitir a terceiros informaQoes para a continuidade do 

trabalho atraves de colabora~es. Partindo destes diferentes niveis de 

informa«;ao, exigidos do desenho arquitetOnico, podemos dividi-lo nas seguintes 

fases: 

a)Esbo~ 

b) Desenho Geometrico 

c) Desenho de Execuyao 

d) Desenho de Representa«;ao 



Nem sempre encontramos as etapas do desenho arquitetOnico 

dispostas desta maneira. Esta divisao esta mais pr6xima da classificayao 

quanto ao grau de elaborayao do desenho que, segundo alguns autores8 e as 

normas de desenho tecnico, compreende tres estagios: Esboyo, Desenho 

Preliminar e Desenho de Execuyao9
• 0 Desenho de Representayao foi 

acrescentado por colaborar com o projeto arquitetOnico e se diferenciar em 

muitos aspectos do desenho tecnico normatizado. 

Alem do desenho arquitetOnico, outros meios sao empregados na 

representayao de urn projeto, como maquetes, animayaes e memoriais 

descritivos. No caso de reconstituiyao de projetos, estes meios podem 

complementar as informayaes representadas pelo desenho. 

1.4.1.1.Esbo~o 

Alem de registrar uma imagem ou uma ideia, o desenho e uma 

maneira de refletir e experimentar possibilidades 10 e e no desenho de esboyo 

que isso acontece mais livremente. Podemos ter varios tipos de esboyo e em 

cada urn deles e depositado urn nivel de informayao diferente. Quando 

empregado na concepyao do projeto, o esboyo aparece como o primeiro 

estagio de representayao de uma ideia. Tern cunho pessoal, onde podemos 

reconhecer o autor do desenho pelas caracteristicas do trayo e pela 

organizayao das formas. 0 esboyo, ou croqui, e urn desenho de orientayao, rico 

em sinais que registram as intenyOes do autor. Serve tambem, a transmissao 

rapida de urn pormenor construtivo, registrando detalhes e esclarecimentos 

graficos de urn elemento arquitetOnico. 

8 NEVES, J. M. Silva. Desenho arquitet6nico. Sao Paulo: Cupolo, 1943. p. 5. 
9 ABNT (Associa~o Brasileira de Normas Tecnicas) Normas para desenho tecnico. 2. ed., 
Porto Alegre : Globo, 1981. p. 7 e 8. 
10 STROETER, Joao Rodolfo. Arquitetura e teorias. 1. ed., Sao Paulo: Nobel, 1986. p. 146-
149. 
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Figura 4- Croquis de le Corbusier: planta da Villa Adriana em Roma (superior esquerda), os 
Propileus em Atenas (superior direita), F6rum de Pompeia (inferior esquerda) e os Propileus e o 
Templo de Vlt6ria Aptera em Atenas (inferior direita). Fonte: LE CORBUSIER. Por uma 
arquitetura. 4. ed., Sao Paulo: Perspectiva, 1989. p. 130 a 140. 

Outra aplicac;ao do esboyo esta no desenho de observac;ao. 0 

desenho livre e de linhas rapidas e o ideal para o registro de conformac;ao 

urbana, de obras de entomo ao projeto e mesmo de registro de edificios que 

chamam a atenc;ao por sua importancia (Figura 4 ). Alguma particularidade que 

desperta a atenc;ao do arquiteto em urn ediffcio pode ser registrada e 

incorporada ao seu repert6rio atraves do croqui. 

1.4.1.2.Desenho Geometrico 

A principal caracteristica do desenho geometrico e incorporar a 

escala ao desenvolvimento do projeto. Muitos arquitetos tern grande destreza 

com o desenho feito a mao e conseguem desenvolver urn desenho em escala 

ja no esboyo. No entanto, no desenho geometrico a escala e uma condic;ao 

obrigat6ria, conduzindo todo o processo projetivo ate o desenho de 

dimensionamento. 



Podemos considerar a escala como sendo uma relac;ao direta entre a 

medida a ser construlda e aquela representada no desenho. Como exemplo, a 

escala 1 :50 (urn para cinquenta) significa que o que e representado como tendo 

uma unidade de medida no desenho, e construfdo com cinquenta mesmas 

unidades de medida, ou seja, urn centfmetro no desenho sao cinquenta 

centlmetros na construc;ao, urn metro sao cinquenta metros e assim por diante. 

Em outras indicac;oes de escala podemos observar uma regua de dimensoes 

(escala gn3fica) informando quanto uma medida de desenho equivale na obra 

construlda, ou ainda temos a figura humana e outros objetos indicando a 

proporc;ao comparada da obra. No desenho geometrico, a escala incorpora a 

precisao ao projeto. 

Figura 5- "Stadtvilla" em Berlim, 1982-1984, desenho de projeto. Arquitetos Giorgio Grassi e 
Edoardo Guazzoni. Fonte: GOSSEL, Peter e LEUTHAUSER, Gabriele. Architecture in the 
Twentieth Century. Koln: Taschen, 1991. p. 289. 
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Para se obter a proporgao exata no desenho sao usados alguns 

instrumentos de auxflio ao trayado, como reguas de escala, esquadros, reguas 

T, transferidores e compassos. No desenho assistido por computador (CAD), os 

programas de desenho oferecem uma serie de instrumentos para o desenho 

em proporgao e escala corretas, como coordenadas absolutas e relativas em 

que sao especificados os angulos e distancias percorridos por uma reta, ou as 

especificagoes dos pontos de centro e raio ou diametro para as curvas. 

Dependendo do processo de trabalho de urn arquiteto, o desenho 

geometrico pode se desenvolver de diversas maneiras. Em alguns casos ele 

tern inlcio a partir de eixos, onde linhas horizontais e verticais sao dispostas na 

area de desenho para oferecer uma referencia de distancias. Em outros casos, 

sao adotadas formas geradoras, tambem em escala, que orientarao o desenho. 

Tambem dependendo do processo, o desenho geometrico pode ser feito a mao 

livre, com instrumentos de prancheta ou ja diretamente no computador. 0 que e 

comum, na grande maioria dos modos de desenvolvimento, e o uso da planta e 

de secgoes padronizadas de desenho, como os cortes e fachadas (Figura 5). 

lndependentemente do uso da regua ou do computador, sao sempre 

representadas as plantas e vistas da obra obedecendo-se a uma escala. 

Quando o processo de representagao passa a ser orientado por 

elementos proporcionais e em escala, como os eixos por exemplo, o desenho 

arquitetOnico e o edificio adotam uma 16gica de composigao dentro de uma 

modulagao. No trabalho de reconstituigao, a atengao maior do desenho esta em 

identificar as modulagoes da composigao do ediffcio. 

1.4.1.3.Desenho de Execu~ao 

0 desenho de execugao e o desenho definitive de uma obra. Nele 

encontramos todas as dimensoes necessarias para construir o ediflcio, o que 

inclui cotas de amarragao no terreno, cotas de nlvel, dimensoes do ambiente, 

dimensoes das aberturas, altura, inclinagao, detalhes construtivos e toda 



instru~o pertinente a execuyao de uma obra de arquitetura (Figura 6). 

Justamente com as plantas de execu~o. sao fornecidas as plantas estruturais 

e de instalayees que oferecem outro nfvel de informa~o para a execu~o de 

uma obra. Estas outras plantas partem do projeto arquitetonico, que orienta 

toda a obra, do comeyo ao fim de sua constru~o. 0 objetivo do desenho 

arquitetonico e alcanyar a etapa de execu~o e permitir que o projeto do edificio 

seja construido. 

012345 
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Figura 6- Detalhes construtivos da obra "United States Treasuru Annex'', Washington, D.C., do 
arquiteto Cass Gilbert. 0 detalhe (esquerda) e a parte da fachada (direita) representadas acima 
ilustram o nivel de detalhe que o projeto executive alcanQa, ah6m de mostrar algumas 
convenyOes de desenho tecnico, como hachuras e cotas. Fonte: CLUTE, Eugene. Drafting 
room practice. New York : The Pencil Points Press, 1928. p. 224. 

Nem sempre o desenho de reconstitui~ao pretende a execuyao. A 

nao ser em caso de restauro ou reconstru~o parcial, a reconstru~o completa 

de edificios e considerada uma replica, artificialismo, de um bern arquitetonico, 

pratica condenada pelas cartas de preserva~o patrimoniaP1
• Portanto, o 

desenho de execu~o pode nao ser o objetivo do desenho arquitetonico de 

reconstitui~o. Alguns detalhes construtivos particulares ao desenho executivo 

podem ser de interesse para urn projeto de reconstitui~o. na medida em que 

ilustre detalhes tecnicos importantes para a compreensao da obra. Para a 

11 LEMOS, Carlos A. C., Op. Cit., p. 72-74 
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reconstituiyao, o desenho de execuyao limita-se a um desenho geometrico 

definitive, que represente, com o melhor grau de precisao possfvel, as 

dimensoes da obra. 

1.4.1.4.Desenho de RepresentaQio 

0 desenho de representayao e composto por perspectivas, 

desenvolvidas para que se compreenda mais facilmente a forma do ediffcio 

projetado. Apesar de canter informayees suficientes para a reflexao e 

representayao de tr~s dimensoes, o conjunto das vistas ortograficas (projeyees 

em pianos do edificio) nao permite uma visualizayao imediata como a oferecida 

pela perspectiva. Alem disso, elementos como luz, sombra, textura, volume e 

superffcie sao mais bern estudados nas perspectivas (Figura 7). 

0 desenho arquitetonico de representac;ao e empregado tambem 

para ilustrar o projeto desenvolvido. 0 publico leigo, que desconhece os 

c6digos de desenho tecnico, tern dificuldade em compreender um espayo 

representado atraves de vistas ortograficas. Neste caso, a perspectiva 

apresenta a vista do ediffcio como quando construfdo, alem de inseri-lo num 

contexto ffsico de entomo com objetos reconheciveis, como autom6veis, 

pessoas, ediffcios vizinhos, vegetayao e mobiliarios. A perspectiva pode ainda 

representar tanto o aspecto extemo do edificio como vistas internas do mesmo, 

garantindo uma gama de visualizayees da obra arquitetOnica. 

Existem varios tipos de perspectivas, como as projeyees conicas ou 

cilindricas, aquelas que adotam um ou dois pontos de fuga, ou as projeyees de 

linhas paralelas, a perspectiva isometrics ou axonometrica12
• Atraves destas 

tecnicas e possivel representar um maior numero de vistas do edificio, sendo 

que a perspectiva axonometrica ainda permite o desenho em escala nas tr~s 

dimensoes, mas distorce o objeto e oculta muitas de suas areas. 

12 PORTER, Tom. Graphic design techniques for architectural drawing. : Hamlyn- Amazon, 
1990, 160 p. 



Figura 7- Perspectiva do edificio "Larkin Company Administration", de Frank Lloyd Wright, 
1902-1906. Fonte: FRANK Lloyd Wright architect. New York : The Museum of Modern Art, 
1994. p. 142. 

1.4.2.Computac;io Grafica 

A computac;ao grafica oferece ferramentas de desenho que ampliam 

o uso da representac;ao, alcanc;ando a simulac;ao da obra a ser construfda. lsso 

significa uma visao bastante precisa da forma final e do comportamento de urn 

ediffcio, como sua inserc;ao no meio urbano, suas caracteristicas construtivas, 

incidencia de luz, simulac;ao de condic;oes climaticas, vegetac;ao ou ainda 

propriedades da obra em func;ao de seu uso diario. Estas propriedades de 

simula<;ao sempre estiveram disponlveis para o arquiteto atraves da 

representac;ao do ediffcio em desenhos e modelos. Pode-se calcular com 

precisao a incidencia da luz solar num edificio durante qualquer dia do ano, em 

qualquer parte do mundo, atraves de desenhos, reguas e tabelas. Mesmo 

propriedades climaticas, como correntes de vento por exemplo, podem ser 

simuladas em maquetes. A computac;ao grafica e o desenho assistido por 
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computador (CAD - Computer Aided Design) possibilitam que o desenho 

arquitetOnico seja diretamente aplicado a simula<;ao, sem que haja a 

necessidade de desenhos adicionais, tabelas, reguas ou modelos. 

0 que torna esta propriedade possfvel no desenho por computador e 
o fato de todas as dimensoes do ediffcio serem representadas 

simultaneamente. Apesar de visualizarmos o desenho arquitetOnico por 

computador numa superflcie bidimensional (o monitor ou impressa), como 

qualquer outra forma de desenho, estas vistas sao geradas instantaneamente a 

partir de urn unico desenho basico. Este desenho basico e constitufdo por 

coordenadas vetoriais nos eixos x, y e z. Pelo computador, podemos desenhar 

urn objeto em todas as suas dimensoes simultaneamente: ao mesmo tempo 

que desenhamos o perfmetro da planta baixa de uma casa, informamos as 

alturas das paredes; podemos alterar esta vista de planta para uma de 

eleva<;ao e observarmos outra face da obra e continuarmos sua defini<;ao; 

quando retornamos a planta, o que foi desenhado em outra face estara 

adequadamente representado, podendo ate mesmo ser corrigido ou alterado 

nesta vista. Neste exemplo, percebemos que o processo de desenho se altera, 

mas o desenho arquitetonico, representado por plantas, cortes e eleva<;oes 

continua tendo a mesma forma e os mesmos c6digos. A altera<;ao do processo 

e a consequente oferta de novos recursos de representa<;ao, vao modificar as 

formas e c6digos do desenho arquitetonico. 0 resultado desta transforma<;ao ja 

pode ser visto no ensino da arquitetura, onde a experimenta<;ao oferece novos 

recursos de compreensao e concep<;ao do espa<;o13
. 

0 desenho arquitetonico gerado por computador permite tambem 

uma mudan<;a na reconstitui<;ao de projetos de arquitetura. Edificios, que nao 

contaram com a computa<;ao grafica na sua concep<;ao e representa<;ao, 

podem hoje ter suas condi<;oes simuladas em meio informatizado. lsso 

potencializa as possibilidades do desenho arquitetonico como forma de registro 

e dissemina<;ao da informa<;ao arquitetonica. Urn projeto descaracterizado, ou 

mesmo destrufdo, pode ser recomposto atraves dos seus desenhos originais, 

13 NOVITSKI, B. J., Op. Cit, p. 116-123 



fotos, descri<;oes, depoimentos, memoriais e ate rufnas ou partes 

remanescentes. Toda forma parcial de registro pode colaborar no 

desenvolvimento do desenho arquitetonico de reconstituiyao, registro completo 

das caracteristicas construtivas de urn edificio. 

Outro aspecto importante do uso do computador no processo de 

reconstitui<;ao e a reuniao de diversas fontes de informa<;ao sobre urn ediflcio 

num unico meio. A documenta<;ao de obras de arquitetura e dispersa, uma vez 

que atende a diferentes areas de interesse. Os registros de uma obra 

arquitetonica podem estar distribuldos em diversos acervos, como aquele que 

reune a produ<;ao do arquiteto responsavel, de conserva<;ao de dados 

historicos, de tecnicas construtivas, de memoria urbana ou de uma determinada 

epoca. 0 uso do computador permite a digitaliza<;ao destas informa<;oes, 

disponibilizadas por meio de banco de dados e reunidas num unico suporte ou 

mldia digital. Alem da convergencia de informa<;oes em fun<;ao da obra 

arquitetonica, o computador permite o acesso a este material e, 

consequentemente, ao registro da memoria de urn edificio. 

1.5.Exemplos de Reconstituif;oes por Computa~io Grafica 

Os exemplos a seguir ilustram a apiica<;ao da informatica e da 

computa<;ao grafica no desenvolvimento de reconstitui<;oes de projetos de 

arquitetura. Foram divididos em quatro categorias, conforme o objetivo principal 

da reconstitui<;ao: registro do patrimonio historico, estudos arqueologicos, 

ensino da arquitetura e obra de arquitetos. As obras sao apresentadas atraves 

de uma descri<;ao completa, abrangendo o historico da obra e a descri<;ao dos 

recursos tecnologicos empregados na sua reconstitui<;ao. Apesar de terem sido 

coletados varios exemplos em livros, na web e em cd-roms, optou-se por 

apresentar aqueles que contribuem especificamente para uma das quatro 

aplica<;oes descritas. 
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1.5.1.Registro do Patrimonio Hist6rico 

Qualquer reconstituic;ao colabora com o registro do patrimonio 

hist6rico ao organizar e dispor as informac;oes sabre urn edificio de relevancia 

cultural. No entanto, algumas reconstituic;oes sao criadas especificamente com 

o objetivo de preservar e divulgar a hist6ria de urn bern arquitetonico, 

incentivando sua preservac;ao. 

1.5.1.1.Redu~ao de Sao Miguel Arcanjo 

As reduc;oes ou missoes eram os 

povoados formados por Indios 

catequizados e reunidos pelos jesultas da 

Companhia de Jesus da America 

Espanhola. Cada urn destes burgos era 

formado por uma igreja e uma prac;a, em 

cuja volta eram dispostos varios blocos de 

habitac;ao, oficinas, salas de aula, 

cocheiras, cemiterio, etc. Todas estas 

construc;oes eram distribufdas em uma 

organizac;ao de ruas paralelas, formando urn trac;ado urbana cartesiano. No seu 

apogeu, no seculo XVIII, as missoes chegaram a ser em numero de 33, com 

cerca de 100.000 indios e 78 religiosos, ocupando areas dos territ6rios do 

Paraguai, Brasil e Argentina. Em 1750, com o Tratado de Madrid, foram 

redefinidas as fronteiras entre a america espanhola e a portuguesa, obrigando 

que sete missoes passassem para a administrac;ao de Portugal, enquanto a 

Colonia do Sacramento, povoac;ao portuguesa no Rio da Prata, foi entregue a 

Espanha. Os Indios destas sete missoes insurgiram-se contra os jesultas, 

decidindo nao abandonar as reduc;oes e ocupar a porc;ao espanhola da regiao. 

Estes povos foram derrotados na Guerra Guaranltica, incorporados ao Brasil e 

saqueados pelos novas administradores. 



Das sete missoes em territ6rio brasileiro, tres acabaram por se 

transformar em cidades: Santo Angelo, Sao Luiz Gonzaga e Sao Borja. Das 

outras quatro reduc;oes restam apenas algumas rufnas povoadas. Sao elas: 

Sao Joao Batista, Sao Miguel Arcanjo, Sao Lourenc;o e Sao Nicolau. Entre 

estas ruinas, apenas o conjunto de Sao Miguel Arcanjo mereceu a intervenc;ao 

do PatrimOnio Hist6rico, que considerou seu sltio monumento nacional em 

1938. Um ano antes, o arquiteto Lucio Costa foi convidado pelo SPHAN 

(Servic;o do PatrimOnio Hist6rico e Artfstico Nacional) a visitar as rufnas das 

missoes jesuftas, tendo apresentado em 1938 um relat6rio sobre as condic;oes 

do que encontrou. Em seguida, foi providenciada a estabilizac;ao e 

recomposic;ao das rufnas de Sao Miguel, cuja igreja, segundo Lucio Costa, "foi 

construfda em obediencia a urn projeto diferente de todas as demais igrejas 

missioneiras, tanto no espirito como na forma"14
• Desde entao, as rufnas da 

Reduc;ao de Sao Miguel Arcanjo vern recebendo especial atenc;ao, tanto por 

parte de arque61ogos quanto por parte de historiadores15
. Em 1983, a Unesco 

declarou Sao Miguel Arcanjo PatrimOnio Cultural da Humanidade. 

Figura 8 - Levantamento grafico da fachada da Redu9ao de Sao Miguel Arcanjo, realizado entre 
dezembro de 1980 e agosto de 1981 (esquerda). Fotografia da rufna da reduyao (direita). 
Fonte: UNISINOS/NCG.Projeto Missoes. [online] Capturado em 06 jan. 1999. Disponlvel em: 
http://ncg.unisinos.tche.br/missoes/default.htm. Ultima Atualizactao: fev. 2000. 

14 COSTA, Lucio. Os Sete Povos das Missoes (1938), In: Lucio Costa: Registro de uma 
vivencia. 2. ed., Sao Paulo: Empresa das Artes, 1997. p. 490 
15 CUST6DIO, Luiz AntOnio Bolcato. Sao Miguel Arcanjo : Uma trajet6ria. In: IPHAN e 
IBM.Missoes Jesuiticas dos Guarani. [online] Capturado em 03 abr. 2000. Disponivel na 
Internet: http://www.missoes.iphan.gov.br/tmplobs/138961.html. 
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A reconstituic;ao virtual da reduc;ao de Sao Miguel Arcanjo teve inlcio 

em 1991 por iniciativa do Nucleo de Computac;ao Grafica do Centro de Ciencias 

Tecnol6gicas da Universidade Vale Rio dos Sinos (Unisinos/RS), em 

associac;ao com o Institute do PatrimOnio Historico e Artlstico Nacional (IPHAN), 

que forneceu informac;oes e documentos sobre as missoes. Os trabalhos de 

reconstituic;ao foram feitos com base nos levantamentos fotogrametricos e 

graficos da reduc;ao de Sao Miguel, realizados pelo IPHAN/RS em 1981, no 

projeto do arquiteto Giovani Batista Primolli para a igreja, alem de fotografias 

das rulnas e aferic;oes in loco (Figura 8). 0 metodo de trabalho descrito pelo 

grupo de reconstituigao sofreu variagoes e adaptac;oes em func;ao do 

equipamento disponlvel. No inlcio dos trabalhos, contavam com tres unidade 

IBM/PC 286, com memoria de disco entre 20 e 40Mb. A baixa capacidade de 

armazenamento de dados obrigou a equipe a usar arquivos separados, onde 

cada elemento da igreja - como torres, porticos, cupulas, arcadas, colunas e 

volutas - era desenhado em particular. Mais tarde, todos estas partes foram 

reunidas num unico desenho16
• 0 software utilizado foi o AutoCAD, nas versoes 

10, 11 e 12, gerando modelos em 3D pela tecnica de extrusao, ou wireframe 

(aramado), escolhida em func;ao da velocidade de processamento permitida 

pelos equipamentos da epoca. A primeira fase se desenvolveu de 1991 ate 

1996, tendo como resultado a reconstituic;ao da missao - edificios e disposic;ao 

urbana - e a aplicagao de superficies atraves dos softwares 3D Studio e 

Renderman17
. 

16 UNISINOS/NCG.Projeto Missoes. [online] Capturado em 06 jan. 1999. Dispon!vel na 
Internet: http://ncg.unisinos.tche.br/missoes/default.htm. Oltima Atualizac;ao: fev. 2000. 
17 MISSOES jesufticas renascem nas telas dos computadores. In: Projeto. Sao Paulo : Arco 
Editorial, ago 1993. p. 82-86. 



Figura 9 -lmagens da reconstituic;ao da Reduc;ao de Sao Miguel Arcanjo, obtidas no site da 
Unisinos. Alem destes quadros de vistas renderizadas, estao disponiveis videos de animac;ao 
com percursos pela reduc;ao reconstituida. Fonte: UNISINOS/NCG. Projeto Missoes. [online] 
Capturado em 06 jan. 1999. Disponlvel em: http://ncg.unisinos.tche.br/missoes/default.htm. 
Oltima Atualizac;ao: fev. 2000. 

De 1997 ate agora, o projeto vern se atualizando e implementando 

recursos disponiveis com o avango da tecnologia de computa<;ao grafica 

(Figura 9). Ja foram gerados multimldias, videos com animagoes da 

reconstitui<;ao e banco de dados. Em 1998, a IBM, em parceria como IPHAN, 

inaugurou o projeto do Centro de Documenta<;ao e Pesquisa do Museu das 

Missoes, onde toda a documentagao sobre as redugoes jesuitas estarao 

organizadas e dispostas em meio informatizado, incluindo a reconstitui<;ao 

desenvolvida pela Unisinos e outros trabalhos de reuniao, preservagao e 

difusao de informagoes 18
• 

1.5.2.Estudos Arqueologicos 

Uma grande variedade de reconstitui<;oes virtuais sao desenvolvidas 

em computa<;ao grafica com o objetivo de auxiliar os estudos arqueol6gicos de 

escavagoes e rufnas. Os trabalhos mais importantes e significativos nesta area 

18 IPHAN e IBM.Missoes Jesufticas dos Guarani. [online] Capturado em 03 abr. 2000. 
Disponlvel na Internet: http://www.missoes.iphan.gav.br/. Oltima Atualizayao: 16 mar. 2000. 
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foram reunidos no livro "Virtual Archaeology"19
, que apresenta, alem das 

reconstituic;oes arquitetonicas, varias aplicac;oes da informatica e da 

computac;ao grafica na analise de vestigios arqueol6gicos, abrangendo 

ceramicas, pinturas, esculturas, tecidos e ossos. 0 exemplo descrito a seguir 

nao faz parte desse livro, tendo sido escolhido porque se empenha em divulgar 

urn processo de trabalho de explora<;ao arqueol6gica, atraves da reconstitui<;ao 

e da multimldia. 

1.5.2.1.Mosteiro de Santa Clara-a-Velha em Coimbra 

Fundado no inlcio do secuio XIII, o 

mosteiro de Santa Clara-a-Velha de 

Coimbra teve sua igreja sagrada em 1330, 

construfda a partir do projeto de Domingos 

Domingues. Logo no ano seguinte, devido 

a rna localizac;ao, a igreja sofreu 

inunda9oes do rio Mondego. Mesmo com 

a constru9ao de urn novo piso, no infcio do 

seculo XVII, para evitar o avan<;o das aguas, a igreja foi abandonada em 1677, 

sendo construfdo nas proximidades, em area mais elevada, o mosteiro de 

Santa Clara-a-Nova. 

0 antigo mosteiro, que passou a ser chamado de Santa Clara-a

Velha, foi sendo degradado e coberto pelas aguas do rio Mondego. E descrito 

como tendo "tres naves, sem transepto, com ab6bada de ber9o quebrada na 

nave central e ab6badas de ogivas nas naves laterais. ( ... ) A singularidade da 

igreja e atestada por diversos factores, entre eles o contraste entre a pesada 

estrutura arquitect6nica e a abertura da grandes vaos para a entrada de luz, 

tais como janeloes e rosaceas"20
• 

19 FORTE, Maurizio. (Org.) Virtual archaeology: Great discoveries brought to life through virtual 
reality. London: Thames and Hudson, 1997. 294 p. 
20 IPPAR e CCG.Mosteiro de Santa Clara-A-Velha. [online] Capturado em dez. 1998. 
Disponivel na Internet: http://sta-clara-a-velha.ceg.pt/ 



No final de 1995, uma campanha arqueol6gica teve inlcio com o 

prop6sito de recuperar este espa<;o. Foram retiradas terra e lama do interior da 

igreja e mantido o local seco atraves de drenagens executadas por bombas. 

Revelou-se a exist€mcia de varios pavimentos, alem de desenterrar o claustra 

ate o pavimento de pedra das naves e do pavimento em tijolos ceramicos do 

patio interior, surgindo as estruturas de suporte das coberturas, colunelos e 

capiteis. Paralelas a possibilidade de se conhecer o espac;o arquitetonico da 

igreja, as escavac;oes permitiram o levantamento da planta do mosteiro, 

incluindo tanto a igreja quanta o claustra adjacente (Figura 1 0). 

Figura 1 0 - A primeira foto mostra a igreja do mosteiro e seu campanario ap6s as drenagens do 
terrene. No centro, ruinas de colunelos e capiteis. A direita, a planta do mosteiro de Sta Clara
A-Velha. Fonte: IPPAR e CCG. Mosteiro de Santa Clara-A-Velha. [online] Capturado em dez. 
1998. Disponlvel na Internet http://sta-clara-a-velha.ccg.pt/pt/virtual/index.html. 

Juntos a equipe de arque61ogos, as escavac;oes do mosteiro de 

Santa Clara contaram com a participac;ao de: a) historiadores da arte; b) 

antrop61ogos, responsaveis pela analise dos restos osteol6gicos das Clarissas 

que viveram no mosteiro; c) engenheiros e arquitetos do Institute Portugues do 

Patrimonio Arquitetonico (IPPAR), cuja equipe contava com tres desenhistas; d) 

fot6grafos; e) especialistas do Centro de Computac;ao Grafica (CCG), 

responsaveis pela reconstituic;ao virtual do mosteiro. 

0 trabalho apresentado pelo Centro de Computa<;ao Grafica 

ofereceu quatro fases de reconstitui<;ao do mosteiro: seculos seculo 
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XVI, seculo XVII e seculo XX. Em cada uma destas fases observa-se uma 

situayao da existencta do ediffcio, "salientando aspectos que ja nao existem 

como a reconstruyao do claustro, do altar da igreja e do pavimento superior''21
. 

Para chegar a este resultado, as etapas do trabalho foram divididas em 

levantamento de informa9ao, constru9ao do modelo virtual, tratamento da 

imagem, inser9ao de elementos multimfdia e instrumentos de interatividade 

complementares, oferecendo a possibilidade de navegar livremente pelo 

espago do mosteiro reconstitufdo ou escolher percursos pre-determinados. 

Ficaram tambem disponfveis, em fungao da reconstituigao virtual, modelos de 

partes do mosteiro em vrml - Virtual Reality Modeling Language (Figura 11 ). 

Justificando o uso destes modelos e a importancia da reconstitui9ao por 

computagao gn3fica, o site de divulgagao dos trabalhos de levantamento e 

recuperagao arqueol6gicos do mosteiro de Santa Clara-a-Velha apresenta o 

seguinte texto: 

"0 patrim6nio cultural e arquitect6nico, em alguns casos degradado, 

noutros mesmo desaparecido, pode ser hoje recuperado com a ajuda das 

novas tecnologias, permitindo o estudo e exploragao tematica de 'mundos 

desconhecidos' e/ou reconstruidos de uma forma adequada a necessidades 

dos diferentes intervenientes no processo de reanimayao do patrim6nio." 

Figura 11 - lmagens da reconstitui<;ao em VRML dos arcos e colunas que compoem a nave da 
igreja do mosteiro de Sta Clara-A-Velha. Fonte: IPPAR e CCG. Reconstru<;ao Virtual. In: IPPAR 
e CCG.Mosteiro de Santa Clara-A-Velha. [online] Capturado em dez. 1998. Dispon!vel na 
Internet: http :1/sta-clara-a-velha. ccg. pt/pt/virtual/index. html. 

21 CCG. (Centro de Computayao Grafica) Santa Clara-A-Velha Virtual. [online] Capturado em 
abr. 2000. Disponivel na Internet http://www.ccg.pt/projectos/projects.php3?id=6&1ang=pt. 
Ultima Atualiza<;ao: 2000. 



"0 trabalho de urn arque61ogo esta muitas vezes dependente das 

condic;oes atmosfericas e de luminosidade. Uma das vantagens que resulta da 

utilizac;ao de Ambientes Virtuais em combinac;ao com as metodologias classicas 

e a nao limitac;ao do espa<;O ffsico. lsto significa que e possivel analisar OS 

achados arqueol6gicos fora do local de intervenc;ao, num ediflcio onde as 

condic;oes atmosfericas e de luminosidade nao interferem no trabalho 

arqueol6gico. 

Santa Clara-a-Velha, como local, apresenta urn extenso potencial de 

explorac;ao em nfveis muito diversos, que vao desde a materializac;ao das 

construc;oes que ali se sucederam, aos trabalhos de recuperac;ao em curso e a 

visibilidade dos espac;os ate ha pouco cobertos. Na verdade, da reconstruc;ao 

virtual desses espac;os a reutilizac;ao das suas variadas representac;oes, 

passando pela recriac;ao do simbolismo por eles induzidos, a imaginac;ao 

parece ser o limite para a explorac;ao cruzada dos multiples nlveis presentes 

em Santa Clara-a-Velha por via das tecnologias do virtual, da interactividade e 

do multimedia"22
• 

1.5.3.Reconstitui~oes voltadas para o ensino da arquitetura 

Podemos identificar dois tipos de reconstituic;ao virtual voltadas para 

o ensino da arquitetura: o primeiro tipo e aquele desenvolvido pelos pr6prios 

alunos, a partir de levantamentos ou informac;oes disponiveis, sobre 

determinados perlodos da arquitetura. Alguns exerclcios de desenho ja eram 

empregados com esta finalidade, antes do uso da computac;ao grafica, como 

aqueles que seguiam os tratados de Vitruvio ou Vignola, na composic;ao de 

templos romanos. 0 segundo tipo de reconstituic;ao voltado ao ensino ja dispoe 

do modelo em 3D de urn ediflcio pronto para interac;ao, permitindo passeios e 

22 IPPAR e CCG. Reconstruc;ao Virtual. In: IPPAR e CCG.Mosteiro de Santa Clara-A-Velha. 
[online] Capturado em dez. 1998. Disponivel na Internet http://sta-clara-a
velha.ccg .pt/pt/virtual/index. html. 
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acessos as informac;oes que orientaram a simulac;ao. Geralmente, estes 

exemplos vern apresentados em ambientes interativos, que associam a 

reconstituic;ao a fotografias, textos, graficos, sons e videos. 

Uma reconstituic;ao empregada no ensino da arquitetura presta-se ao 

ensino da hist6ria e da arqueologia, uma vez que reune informac;oes de 

diferentes disciplinas para completar o quadro da hist6ria de urn ediffcio. 

1.5.3. 1.Reconstitui~oes desenvolvidas por alunos 

1.5.3.1.1.Teatros Classicos 

Tragedias gregas do seculo quinto a.c. 

eram apresentadas em teatros ao ar livre, 

dispostos no corte das encostas de 

morros. Estas construc;oes possufam 

plantas geometricas, palcos circulares e 

urn ediffcio de fundo, que servia como 

cenario. Na University of British Columbia 

em Vancouver, Canada, o professor Jerzy Wojtowicz desenvolveu exercicios de 

reconstituic;ao destas construc;oes classicas juntamente com seus alunos. 

Alguns teatros escolhidos foram redesenhados e modelados atraves do 

computador (Figura 12). Estes exerclcios servem como verculo para aprender 

tecnicas de computac;ao e como meio de estudar formas classicas. Os 

softwares utilizados foram: MiniCad para os desenhos de plantas, cortes e 

fachadas, Form-Z para modelagem de s61idos e Wavefront Advanced Visualizer 

para renderizac;ao de vistas selecionadas do objeto23
• 

23 NOVITSKI, B. J. Op. Cit., p. 18-21. 



Figura 12- Modelos do teatro de Pareskenion (esquerda e centro), desenvolvidos por Glen 
Stokes, e de urn teatro romano (direita) reconstituido por Murray Gilmour. Fonte: NOVITSKI, B. 
J. Rendering real and imagined buildings: The art of computer modeling from the palace of 
Kublai Khan toLe Corbusier's villas. 1. ed., Gloucester· Rockport, 1998. p. 19 e 21. 

1.5.3.1.2. Vila de Ceren 

Os estudantes da Universidade de Colorado criaram em 3D um 

modelo da vila de Ceren, localizada na America Central. 0 objetivo deste 

modelo e auxiliar antropologistas a desvendar alguns misterios sobre o tipo de 

vida que levavam alguns povos pre-colombianos no oeste de El Salvador. 0 

modelo foi construldo tendo como orienta~ao uma vita que foi encoberta por 

cinzas vulcanicas ha 14 seculos atras. Os habitantes nao tiveram tempo de 

retirar objetos de seu interior antes de abandonarem o Iugar, ficando toda a vila 

protegida pelas cinzas por todo este tempo. Como auxmo do modelo em 3D, 

antrop61ogos poderao interpretar a vida diaria deste povo, testemunhada pelos 

objetos preservados (Figura 13). Os estudantes modelaram e renderizaram as 

estruturas e artefatos da vila com o software de modelagem Form-Z em 

computadores Macintosh24
• 

24 NOVITSKI, B. J. Op. Cit., p. 34-39. 
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Figura 13 - Panorama compreendendo uma vista em 360° do interior de uma das estruturas da 
vila de Ceren. Atraves do computador e com o auxilio do mouse, as vistas em 360° podem ser 
navegadas: o campo de visao e restrito ao de uma pessoa comum, mas que pode se 
movimentar numa volta completa e olhar para o alto ou para baixo, observando todas as 
particularidades do espa9o a sua volta. Fonte: NOVITSKI, B. J. Op. Cit. p. 35. 

1.5.3.2.Reconstitui~oes desenvolvidas para o ensino 

1.5.3.2. 1 .Casa Vari 

A casa Vari e urn exemplo de uma 

fazenda de apicultores gregos, que foi 

habitada entre 325 e 275 a.c.. Foi 

reconstitufda pela Learning Sites, Inc., 

companhia que desenvolve programas 

multimidia e modelos tridimensionais para 

fins educacionais e arqueol6gicos (Figura 

14). 0 arque61ogo Donald Sander, 

especializado em arquitetura, e sua equipe, construiram o modelo em VRML 

(Virtual Reality Modeling Language) partindo de informac;oes coletadas por 

escavac;oes de arqueologistas britanicos na decada de 196025
. 

25 NOVITSKI, B. J. Op. Cit., p. 22-25. 



Figura 14- Reconstituiyao da casa de fazenda prox1ma a Vari. 0 modele em 3D foi 
originalmente desenvolvido em VRML, partindo de informa~oes coletadas na decada de 60 em 
escava~oes de arqueologistas ingleses. Fonte: NOVITSKI, B. J. Op. Cit. p. 22 a 25. 

1.5.3.2.2.0 Mausoh~u de Qin 

Mieczyslaw Boryslawski e France Israel da firma multimidia View by 

View, Inc., de San Francisco, criaram um modelo da tumba do imperador chines 

Qin Shihuangdi (Figura 15), construida no seculo 2 a.c. A Learn Technologies 

Interactive incorporou este modelo de reconstitui9ao arquitetonica e 

arqueol6gica no jogo educacional em CO-Rom "Qin: Tomb of the Middle 

Kingdom", publicado pel a Time Warnef26
• 

Figura 15- Vistas da reconstitui~ao do Mausoleu de Qin. Fonte: NOVITSKI, B. J. Op. Cit. p. 27. 

26 NOVITSKI, B. J. Op. Cit., p. 26-33. 
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1.5.4.Reconstitui~io de Obras de Arquitetos 

Atraves da computac.tao grafica e possfvel a reconstituic.tao de varios 

projetos de um arquiteto, demonstrando a evoluc.tao de sua obra arquitetonica e 

a analise de diversos elementos que influenciaram sua concep9ao. Projetos 

que nao foram construldos, bern como aqueles que nao existem mais, podem 

figurar ao lado dos exemplos mais conhecidos da produc.tao de um profissional. 

Nao foram incluidos nestes exemplos os modelos em 30 disponfveis no site 

"The Great Buildings Collection"27
, um grande depositario de exemplos de obras 

de arquitetos importantes na internet. 

1.5.4.1.Residencia de Josephine Baker 

No final de sua carreira, o arquiteto 

Adolf Loos (1870-1933) mudou-se para 

Paris, depois de trabalhar como principal 

arquiteto do Departamento da Construc.tao 

de Moradias de Viena, entre 1920 e 1922, 

onde desenvolveu projetos de residemcias 

populares que nunca foram construldas. 

Desiludido, Loos se transferiu para a 

capital francesa em 1922, a convite do poeta dadalsta Tristan Tzara, para quem 

projetou uma casa em 1926. Passou a frequentar circulos elegantes de 

relac.toes, entre eles o da danc.tarina Josephine Baker, para quem projetou uma 

residencia em 1928, que nao foi construlda: "nenhum de seus mecenas 

parisienses dispunha dos recursos ou da fe capazes de leva-lo a concretizar 

qualquer dos projetos em grande escala que elaborou durante seus anos de 

expatriac.tao"28
• 

27 ARTIFICE, Inc. The Great Buildings Collection. [online] Capturado em abr. 2000. Disponfvel 
na Internet: http://www.GreatBuildings.com/gbc.html. Oltima Atualiza9ao: 2000. 
28FRAMPTON, Kenneth. Hist6ria crftica da arquitetura modema. 1 ed., Sao Paulo : Martins 
Fontes, 1997. p.108 (Trad. de Jefferson Luiz Camargo, Modem architecture: A critical view). 



Figura 16- Vistas proporcionadas pela reconstituigao do interior do projeto de Adolf Loos. 
Fonte: ATKINSON, Stephen. In: OJEDA, 0. R 0. e GUERRA, L. H. p. 174 e 176. 

0 projeto da residencia para Josephine Baker era disposto em torno 

de uma piscina com clarab6ia. Do interior da casa poderia ser visto o nlvel 

submerso da piscina, atraves de janelas dispostas em toda sua volta, como um 

grande aquario incrustado no centro da residencia (Figura 16, direita). Sao 

possiveis varias interpretac;oes de como seria a parte interna da residencia, 

uma vez que existem, como registros do projeto, apenas descric;oes hist6ricas, 

alguns desenhos de projec;oes ortogonais e uma fotografia do exterior da 

maquete. Ainda assim, foram geradas imagens por computador, simulando o 

interior deste projeto e os efeitos obtidos pela luz da piscina, numa 

representac;ao precisa de uma interpretac;ao abstrata29
• Esta simulac;ao tinha 

como objetivo principal estudar a incidencia da luz (que entraria pela clarab6ia 

sobre a piscina) na agua e como ela se comportaria refletida no interior da 

casa. 

29 ATKINSON, Stephen. Historiografia y simulaciones por ordenador: reconstrucci6n de Ia casa 
de Josephine Baker. In: OJEDA, 6scar Riera Ojeda e GUERRA, Lucas H. Maquetas virtuales 
de arquitectura. Koln: Evergreen, 1999. p. 174-177 (Trad. de Manners, Hyper-Realistic). 
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1.5.4.2.0 Larkin Building 

0 projeto do arquiteto americana Frank Lloyd Wright para o Larkin 

Administration Building, foi concluldo em 1906 em Buffalo, New York, e 

demolido em 1950. 0 pesquisador Kenneth Elwood, arquiteto e professor na 

Savannah College of Art and Design, Georgia, trabalhou durante quatro anos 

para reconstituir o Larkin Building na forma digital, servic;o que ele chamou de 

"documentac;ao p6s-demolic;ao". A reconstituic;ao partiu de documentac;oes 

hist6ricas - rascunhos, desenhos construtivos, fotos em preto e branco e 

escritos - que permitiram uma construc;ao completa de urn modelo do ediffcio 

pelo computador (Figura 17), ah3m de gerar uma animac;ao de urn passeio pela 

construc;ao. Kenneth Elwood modelou o Larkin Administration Building em 

AutoCad, e a renderizac;ao foi feita em 3D Studio. lmagens adicionais foram 

manipuladas no Photoshop e no Adobe Premiere30 
• 

A animac;ao deste ediffcio, bern como de mais dois predios 

construidos por Frank Lloyd Wright, podem ser encontrados no multimfdia "The 

ultimate Frank Lloyd Wright America's architecf'31
• 

Figura 17- Vista externa do "Larkin Administration Building" (esquerda). Na figura 7, o mesmo 
ediflcio e representado na perspectiva de Frank Lloyd Wright. Na vista interna (direita) aparece 
a reconstituiyao dos lustres desenhados para o predio. Fonte: NOVITSKI, Op. Cit. p. 62 a 67. 

30 NOVITSKI, B. J. Op. Cit., p. 62-69. 
31 BYRON Preiss Multimedia. The ultimate Frank Lloyd Wright America's architect. New York: 
Microsoft, 1994. [cd-rom] 



1.5.4.3.Villas nio construfdas de le Corbusier 

Entre 1922 e 1929, Le Corbusier 

desenvolveu uma serie de villas 

conceituais para as classes operarias, 

baseadas em formas geometricas puras. 

Jerzy Wojtowicz, um arquiteto professor 

na University of British Columbia no 

Canada, aplicou estas formas atraves do 

desenho por computador e softwares de 

modelagem para entender e reconstruir as 

villas nao executadas de Le Corbusier. Estas villas foram modeladas com 

AutoCad e Wavefront Advanced Visualizer rodando numa esta9ao Silicon 

Graphics32
. 

Figura 17a- Reconstitui96es volumetricas em computal(ao gnafica de tres diferentes estudos de 
Le Corbusier. Fonte: NOVITSKI, Op. Cit. p. 92. 

32 NOVITSKI, B. J. Op. Cit., p. 88-93. 
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2. Reconstitui~io da Fachada do Antigo Teatro Municipal 

Carlos Gomes de Campinas 

2.1.1ntrodu~io 

Ha algum tempo, tornou-se comum em Campinas decorar espac;os 

de uso coletivo com fotografias hist6ricas da cidade. Em restaurantes e bares, 

podem ser encontradas fotos do inicio do seculo, ampliadas em tamanho de 

posters, retratando ruas, parques, prayas e casas. Para se reconhecer o Iugar 

retratado, e necessario algum tempo de observayao devido a transformayao 

pela qual a cidade passou. Quando sao identificados edificios que ainda 

existem, passa a haver uma ligayao entre um presente acessivel e o passado 

retratado. 0 significado desta conexao varia de acordo com a relayao e 

convivencia urbana de cada um, mas sempre envolve uma empatia pela 

cidade, uma vez que as referencias do registro fotografico permitem 

experimenter uma circunstancia de uma epoca que nao existe mais. Na 

Biblioteca Municipal de Campinas, estas fotos emolduradas em pequenos 

posters, registram os aspectos da cidade, incluindo seus edificios que ja foram 

destruidos. Entre eles podemos reconhecer o Teatro Municipal Carlos Gomes, 

que, na biblioteca, aparece numa sequencia de fotos retratando sua demoliyao 

em 1965. 

Como o Teatro Carlos Gomes, a cidade de Campinas perdeu muitos 

outros edificios. Dos casaroes e palacios do inicio e metade do seculo XIX, 

muitos foram descaracterizados ou destruidos, se nao estiverem em 

deteriorayao, aguardando ser derrubados. Ja das construyees do final do 

seculo XIX, a maioria no estilo neoclassico, algumas sobrevivem, mas em 

grande parte irreconheciveis, atras das fachadas de aluminio que o comercio 

adota indiscriminadamente em qualquer construyao. Como o centro de 

Campinas tern seu uso predominantemente comercial e e, ao mesmo tempo, a 

area mais antiga da cidade, seus edificios estao submetidos a uma poluiyao de 
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letreiros e fachadas artificiais que impedem uma identidade urbana. A hist6ria 

do desenvolvimento da cidade esta escondida nesta descaracterizayao dos 

edificios do centro. Outra parte dela esta perdida com a destruiyao de seus 

edificios mais significativos. 

As fotografias sao uma amostra de como os registros conservam a 

hist6ria e a identidade cultural de urn povo. A preservayao de ediftcios 

significativos para uma cidade opera no mesmo sentido, mas de forma muito 

mais rica e complexa. Com a manutenyao de uma obra arquitetOnica, a cidade 

e sua populayao tern contato direto com o significado e a hist6ria que o edificio 

abarca. 0 valor hist6rico e cultural da obra arquitetOnica e reconhecido quando 

se pensa na revalorizayao de uma area urbana degradada. Em Campinas, uma 

maneira encontrada para melhorar a qualidade de vida de sua area central e 

retomar seu interesse e importancia, foi a reforma de prayas e ediflcios 

hist6ricos, restituidos aos seus aspectos originais. Mesmo a iniciativa privada 

obteve bons resultados e a simpatia da populayao ao adotar a mesma pratica. 

Apesar desses resultados positivos, a preservayao ainda nao e comum, e esta 

muito Ionge de ser em numero significative. Portanto, ainda prevalecem a 

descaracterizayao e o descaso em relayao ao patrimOnio arquitetOnico. 

Nos casos em que o edificio nao pode ser restaurado ou nao se 

dispoe mais do bern arquitetOnico, o registro toma-se a ultima opyao de 

conservayao de alguma parcela do significado de uma obra. Uma foto ou uma 

planta de arquitetura sao urn registro que ilustra algumas particularidades de 

uma construyao. A reuniao destes e outros tipos de registro em funyao de urn 

mesmo edificio, vai apresentar urn maior numero de detalhes e informayoes. 

Analisados e organizados a partir de urn interesse especlfico, aproveita-se todo 

o potencial deste conjunto de dados. Oeste conjunto, resulta a manutenyao e 

disposiyao do patrimOnio arquitetOnico, mesmo que destruido. 

A reuniao de registros do edificio do Teatro Municipal de Campinas 

procura dispor urn numero de informayoes em funyao da reconstituiyao, atraves 

do desenho, de sua fachada principal. Alem de remontar seu aspecto flsico, a 

reconstituiyao da fachada do teatro serve como referencia para a analise de urn 



estilo arquitetonico, empregado durante decadas na cidade. Finalmente, 

estimula a reflexao sobre o significado do patrimonio arquitetonico, procurando 

transformar uma perda em motiva<;ao para a aten<;ao sobre ediffcios que 

representam uma epoca da cidade. 

2.2.Hist6rico do Teatro Municipal Carlos Gomes 

Na metade do seculo XIX, a vida social e cultural de Campinas 

estava em plena efervescencia. Estimulada pelo desenvolvimento da economia 

cafeeira, a sociedade aristocratica da cidade prezava o refinamento e a 

ostenta<;ao. Sempre pautada pela influencia europeia, principalmente a 

francesa, as atividades sociais eram comparadas as da corte de D. Pedro II. 

Muitos filhos dos baroes do cafe estudavam na Europa, de onde traziam 

habitos, modismos, roupas e ate os materiais de acabamento das faustosas 

residencias. A vida social da cidade passou a contar com saraus, festas, saioes 

de moda, casas de imprensa, palacetes, clubes de cultura e a presenc;a 

constante de intelectuais e artistas. lmpulsionada pelo desenvolvimento social, 

a cultura da cidade sofreu enorme esUmulo, tendo como uma das 

consequencias a construc;ao de urn teatro. Em 1850 foi inaugurado o Teatro 

Sao Carlos, que em 1920 foi comprado pela prefeitura de Campinas que o 

demoliu e construiu no Iugar o Teatro Municipal Carlos Gomes, inaugurado em 

1930. Quando surgiu o Teatro Sao Carlos, a cidade pode melhorar seu 

desenvolvimento cultural ao abrigar qualquer atividade teatral, pratica que se 

manteve ate parte da vida do ediflcio posterior, o Teatro Carlos Gomes. Em 

1965, o Teatro Municipal tern esta tradicional atividade cultural encerrada com 

sua demolic;ao. 

Fruto da iniciativa de uma sociedade cultural de Campinas, o teatro 

Sao Carlos funcionava num ediflcio em taipa, erigido no centro da cidade. 0 

predio sofreu uma reforma, em 1867, e adquiriu uma fachada neoclassica 

(Figura 18), de concepc;ao do arquiteto Manoel Gonc;alves da Silva Cantarino, 
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que pode ser reconhecida nas fotografias hist6ricas33
. Desde 1850, a vida 

teatral de Campinas se desenvolveu em fun9ao deste ediffcio, que alem de 

estimular a cria9ao de diversas companhias amadoras de teatro, recebeu 

companhias estrangeiras e nacionais. A variedade de espetaculos que 

passaram pelo Sao Carlos foi possivel porque as companhias com destino a 

Sao Paulo acabavam se apresentando em Campinas, tendo, numa destas 

ocasioes, chegado ate a cidade a pe9a "A Dama das Camelias" de Alexandre 

Dumas na interpreta9ao de Sarah Bernhardt, em 188634
• 

Dos depoimentos feitos por viajantes e personalidades que visitaram 

Campinas, entre eles D. Pedro II em 1875, a maioria registrou impressoes 

sobre o teatro Sao Carlos. Tal era a importancia do teatro para a cidade que, 

em 1885, instituiu-se a Sociedade Carlos Gomes com o objetivo de construir 

urn novo edificio maior no Iugar do de taipa. Para tanto, era necessaria a 

concessao de parte do Largo do Teatro, terreno proximo a edificac;ao original, 

que a Camara Municipal de Campinas negou, mesmo ap6s a sociedade ter 

33 LEMOS, Carlos. Ecletismo em Sao Paulo. In: FABRIS, Annateresa (org.) Ecletismo na 
arquitetura brasileira. Sao Paulo: Nobei/Edusp, 1987. p. 78. 
34 BATTISTONI-Fih, Duflio. Campinas: uma visao hist6rica. Campinas: Pontes, 1996. p. 52. 



adquirido recursos para a iniciativa de construir o novo ediflcio35
• 

Conseqoentemente, dissolveu-se a sociedade e s6 foi retomada a ideia da 

construc;ao de urn novo teatro na gestao do prefeito Heitor Teixeira Penteado, 

em 1913, atraves de resoluc;ao que incentivava a construc;ao de novo edificio36
• 

No entanto, a iniciativa nao obteve sucesso. 

0 teatro Sao Carlos estava localizado exatamente atras da lgreja 

Matriz de Campinas. A frente do teatro era voltada para a fachada posterior da 

igreja, sendo as construc;oes separadas por uma prac;a. No inlcio de sua 

carreira de arquiteto, Ramos de Azevedo foi o responsavel pela conclusao das 

obras da lgreja Matriz de Campinas, inaugurada em 188337
• Nesta mesma 

epoca, o arquiteto teria tornado parte em uma comissao de construc;ao de novo 

teatro para Campinas, em que o local destinado a nova edificac;ao seria o 

mesmo terreno do teatro Sao Carlos. Esta informac;ao consta do relat6rio a 
Camara Municipal do entao prefeito Raphael Duarte que, em 1922, procurava o 

local de construc;ao de urn novo teatro. Urn dos criterios para a escolha do 

terreno era de que este pudesse suportar a construc;ao de urn ediflcio sem que 

se fizesse necessaria o uso de estaqueamento nas suas fundac;Oes38
, 

empregando apenas uma laje-baldrame, o que diminuiria os custos da obra. 

Segundo o mesmo relat6rio, Raphael Duarte teria consultado Ramos de 

Azevedo que confirmou como adequada a sugestao do prefeito e sua equipe de 

que o melhor Iugar para o novo ediffcio era onde se encontrava o Sao Carlos. 

Assim, a Camara Municipal autorizou a compra do antigo teatro pela prefeitura, 

demolindo-o em seguida para a construc;ao do novo teatro. Alem de colaborar 

com a determinac;ao do terrene, Ramos de Azevedo teria fomecido as bases 

dos editais do concurso para escolha do projeto do teatro, o que inclula, 

35 BRITTO, Joluma. Teatro Carlos Gomes em 1885. In: Diario do Povo. Campinas, 01 dez. 
1966. (Centro de Mem6ria da Unicamp- Hemeroteca: 1.10.3.4.6.4) 
36 PUPO, Benedito Barbosa. Teatro em Campinas 1. In: Diario do Povo. Campinas, 02 mar. 
1996. (Centro de Mem6ria da Unicamp) 
37 LEMOS, Carlos A C. Ramos de Azevedo e seu escrit6rio. 1. ed., Sao Paulo: Pini, 1993. p. 
11-18. 
38 CAMARA Municipal de Campinas. Relatorio dos Trabalhos realisados pela Prefeitura de 
Campinas, durante exercicio de 1922: Apresentado a Camara Municipal pelo Prefeito Raphael 
de Andrade Duarte. Campinas: Linotypia da Casa Genoud, 1923. 
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provavelmente, a exigencia da laje-baldrame como fundayao39
• Ramos de 

Azevedo teria ainda sugerido duas concorrencias para a construyao do teatro 

em etapas: uma para escolha da firma encarregada da construyao do ediffcio e 

outra para eleger a empresa que concluiria a obra no seu acabamento intemo. 

No final de sua gestao como prefeito, Raphael Duarte havia comprado e 

demolido o teatro sao Carlos, aberto o concurso para o projeto do novo teatro, 

lan~do a pedra fundamental do ediffcio e, por ultimo, escolhido o projeto para 

o novo teatro entre 18 concorrentes. 

A comissao julgadora do concurso para escolha do projeto do Teatro 

Municipal de Campinas nao premiou um primeiro Iugar, alegando que nenhum 

dos projetos se enquadrava no orgamento previsto pela prefeitura40 (PUPO, 

Teatro em Campinas 3, 16 mar 1996). Para fins de resultado do concurso, foi 

escolhido o projeto do escrit6rio Chiapori & Lanza, definido como sendo urn 

bam projeto que serviria a concorrencia da construyao do ediffcio, mas que 

seria alterado e adequado ao or~mento disponivel pela prefeitura. Este projeto 

recebeu o segundo premia e certamente nao expressava o edificio que foi 

construido. 

A administrayao seguinte, do prefeito Miguel Penteado, contratou o 

engenheiro Mariano Montesanti, que iniciou as obras do teatro em 1924. Antes 

disso, em 1923, a Camara Municipal se viu obrigada a comprar terrenos e 

casas adjacentes ao antigo teatro sao Carlos para a construyao do novo 

ediftcio, alterando a conformayao urbana daquela area41
• Em 1926 a prefeitura 

rescindiu o contrato com Montesanti, vencidos seis meses de prorrogayao da 

construyao do edificio ah~m do prazo inicialmente estipulado. Com o 

afastamento de Montesanti a prefeitura passou a gerir a obra no Iugar de uma 

construtora. Em nome da prefeitura, ja na administrayio de Orozimbo Maia, foi 

nomeado como responsavel pela conclusao do teatro o arquiteto Cristiano das 

39 NACARATO, Achilles e LEFtVRE, Augusto. Memorial Explicativo e Expositivo do Projeto 
Apresentado para o Concurso do Theatro Municipal de Campinas. Sao Paulo : Typographia 
Piratininga, 1922. p. 37-39 (CMU- 792.098161CA I N118m I JFT-1183) 
40 PUPO, B. B. Teatro em Campinas 3.1n: Diario do Povo. Campinas, 16 mar. 1996. (CMU) 
41 STROPPA, Carlos R. Teatro Municipal: imposto per capita para a sua construyAo! In: Oltima 
Hora. Campinas, 04 fev. 1960. (CMU- Hemeroteca: Teatro Municipal) 



Neves, creditado tambem como remodelador do edifrcio42
• Portanto, em fungao 

da constante mudanga de responsaveis pela construgao do ediffcio, parece 

nunca ter existido urn projeto arquitetonico completo do Teatro Carlos Gomes. 

ura - Fachada do Teatro Mun pal Carlos Gomes. Fotografia disponivel no Centro de 
Memoria da Unicamp e datada de cerca de 1955. Fonte: CMU- Arquivo fotografico- FA-60. 

Finalmente, em setembro de 1930, foi inaugurado o Teatro Municipal 

Carlos Gomes de Campinas: ediflcio de 1.570 m2 que contava com cerca de 

1.400 lugares, divididos em plateia, frisas, camarotes, foyers, balcoes e 

galerias, dispostos na tradicional forma de ferradura dos teatros da epoca. E: 

posslvel obter varios dados sobre o teatro, das dimensoes de suas fundagoes 

sobre urn baldrame de 1 ,20 m de espessura ate a procedimcia de cada material 

de acabamento, havendo algumas divergencias em certas fontes. Algumas das 

atividades apresentadas no teatro tambem estao documentadas, sejam elas 

pegas de dramaturgia, apresentagoes lfricas, programas de radio, cinema, 

formaturas ou eventos politicos. Durante sua vida util, o teatro sofreu pequenas 

reformas, restauros nos ornatos de gesso, limpeza do marmora, reparos nas 

cadeiras e na parte eletrica. Alguns destes reparos foram feitos pelas mesmas 

42 A INAUGURACAO do Theatro Municipal: apresenr;a do Governo do Estado - 0 acto 
inaugural - A representar;ao d'O Guarany" de Carlos Gomes. In: A Gazeta de Campinas. 
Campinas, 11 set.1930. (CMU- Hemeroteca: 1.10.3.4.6.1) 
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empresas que participaram da constru9ao do teatro, como a Oficina de 

Artesaos Octavio Papais, que executou os ornatos internos de gesso e os 

externos em cimento. No entanto, em 1960, as condi9oes do teatro pareciam 

precarias. A imprensa divulgou os problemas de manuten9ao do edificio, como 

rachaduras, partes gastas, infiltra9oes e descuido com o equipamento cenico, 

na tentativa de chamar a atem(ao do poder municipal para executar as 

melhorias necessarias43
• A prefeitura, ja na gestao de Miguel Vicente Cury, 

restaurou o ediffcio do teatro e organizou a festa de comemora9ao dos seus 30 

anos44
• Nesta reforma, a maior preocupa9ao parece ter sido com a cupula sobre 

a plateia, que apresentava infiltra9ao da agua da chuva. Ao inves de se refor9ar 

a impermeabiliza9ao do telhado da cupula, foi construlda uma cobertura 

adicional, que aparece nas ultimas fotos feitas da fachada do teatro. Alguns 

dados sobre esta reforma estao disponlveis no Centro de Documenta9ao e 

Pesquisa do Patrimonio Cultural de Campinas: sao plantas do teatro Ia 

arquivadas, datadas de 1960, que trazem algumas cotas de dimensao, 

representando a area da cobertura, onde a reforma foi executada. Estas plantas 

teriam sido feitas para estudo da cobertura acrescentada. 

Em novembro de 1964 o Teatro Carlos Gomes foi interditado pela 

prefeitura devido a alegadas irregularidades na sua estrutura. Em fevereiro do 

ano seguinte, engenheiros da prefeitura apresentaram laudos de inspe9ao 

atestando problemas na cobertura do teatro e ja or9ando o valor das obras de 

substitui9ao da estrutura comprometida. No entanto, outra inspe9ao de novos 

funcionarios municipais averiguaram danos em outras areas, recomendando o 

parecer de uma comissao de profissionais nao pertencentes ao quadro 

municipal. 0 laudo desta nova comissao apontou os seguintes problemas: 

cobertura amea9ada, instala9oes eh9tricas e hidraulicas antigas e precarias, 

camarins mal situados, pontos cegos, acustica deficiente, fachada 

esteticamente prejudicada pela cobertura acrescida, pisos, poltronas, cortinas e 

43 STROPPA, Carlos R Teatro precisa ser reparado: 30.o aniversario em setembro. In: Ultima 
Hora. Campinas, 08 fev. 1960. (CMU- Hemeroteca: Teatro Municipal) 
44 TEATRO Municipal ~ concretizayao do idealismo de dois eminentes homens publicos. In: 
Diario do Povo. Campinas, 11 set. 1960. (CMU - Hemeroteca: 1.1 0.3.4.6.2) 



estofados necessitando substitui~o, nova pintura e falta de ar condicionado. A 

comissao tambem solicitou o parecer de uma firma especializada em solos e 

fundayoes, que atestou que o solo de argila mole era, aparentemente, 

insuficiente para suportar as cargas transmitidas pelo predio e que obras de 

reforyo poderiam comprometer outras areas e acarretar novos e mais graves 

problemas de recalques45
• A partir destes laudos, surgiram argumentos de que 

o teatro apresentava defeitos insanaveis, como os "pontos cegos", acustica 

deficiente, etc. 0 que era para ser urn laudo sobre as condiyoes estruturais da 

constru~o. se transformou na avalia~o de caracteristicas do ediffcio que nao 

haviam sido solicitadas. 0 teatro fora interditado por urn problema especlfico, 

sobre o qual o parecer dos tecnicos deveria se manifestar. Quaisquer outras 

opinioes nao eram pertinentes ao documento como avaliayaes conclusivas, 

uma vez que nao estavam em discussao nesta oportunidade e por nao ter sido 

esta a razao da escolha dos peritos. No entanto, com base no conteudo integral 

do laudo, o entao prefeito Ruy Novaes determinou a demoli~o do teatro em 

setembro de 1965. 

Durante cern anos existiu um teatro no centro de Campinas, em 

torno do qual a cidade se organizou, nao s6 na sua disposi~o urbana como 

nas suas atividades culturais. Se pensarmos que uma cidade reconhece seus 

interesses atraves do significado expresso pelo uso de seus edificios - como o 

poder legislativo nos edificios publicos, o poder religioso nas igrejas - Campinas 

se desfez de um simbolo do seu desenvolvimento cultural na demoli~o do 

teatro Carlos Gomes. Nao que arquitetonicamente o edificio representasse urn 

bem cultural relevante, mas o uso da edificayAo estava ligado a hist6ria da 

cidade. Demolir o teatro significou abrir mao da tradiyio de incentivar e receber 

atividades culturais, que urn dia representou tanto para uma sociedade em 

desenvolvimento e progressista. 

Em Campinas, nao e mais possivel reunir uma plateia de 1.400 

pessoas em torno de qualquer evento teatral ou lirico em espayo fechado. 

45 PUPO, Benedito Barbosa. Demoliyao do teatro Municipal. In: Correio Popular. Campinas, 13 
mar. 1998. (Centro de Mem6ria da Unicamp) 
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2.3.Processo de reconstitui~io: material e metodo de analise 

0 materiallevantado para o desenho da fachada do Teatro Municipal 

Carlos Gomes de Campinas e constituido de fotografias, plantas de arquitetura, 

depoimentos, bibliografia, partes remanescentes e o equipamento usado para 

analise e processamento dos dados. Os acervos consultados foram: Centro de 

Memoria da Unicamp e Centro de Documentayao e Pesquisa do Patrimonio 

Cultural. Neste primeiro obteve-se a maior parte das informa~oes coletadas, 

incluindo fotografias, livros e artigos sobre o assunto; e no segundo foi possivel 

localizar algumas plantas do edificio. Tambem foram consultados a Oficina de 

Artesaos Octavio Papais, que executou os omatos do teatro, o jomalista 

Benedito Barbosa Pupo, profissional que se dedica a hist6ria dos teatros de 

Campinas, e a lgreja Nossa Senhora de Lurdes, onde estao conservados os 

portoes do teatro. 

A bibliografia sobre o teatro permitiu a definiyao de seu hist6rico, 

alem de situar adequadamente todo o material levantado, possibilitando a 

identifica~o do periodo e da transforma~ao registrada. Diante destas 

informa~es, cada foto e cada planta pOde ser analisada minuciosamente. 

Paralelo a bibliografia, os depoimentos do escultor Gino Orsolino, que executou 

reparos na ornamentayao do teatro, e do jornalista Benedito Barbosa Pupo, 

colaboraram com a pesquisa situando pontos escusos da bibliografia e 

enriquecendo com detalhes tecnicos as condi¢es de construyao, manuten~o 

e demoli~o do teatro. 

Todo o material utilizado foi digitalizado e processado atraves de urn 

computador Pentium Ill com 256 Mb de memoria RAM. Foram utilizados os 

scanners HP ScanJet 4c (600 dpi 6ptico) e HP ScanJet 5p (300 dpi 6ptico) para 

digitaliza~o das fotografias. A manipulayao destas imagens foi feita atraves 

dos softwares Core1Draw46 e AutoCad47
• A tecnica de manipulayao de imagem e 

de desenho e particular a cada software. Mesmo assim, na descriyao 

46 CoreiDRAW Select Edition (TM), Versao 7.468, Copyright© 1988-1998 Corel Corporation. 
47 AutoCAD 2000 (TM), Versao 15.0.01, Copyright© 1999 Autodesk, Inc. 



metodol6gica SaO apresentados OS pnncip!OS de analise e desenho 

desenvolvidos, que sao independentes dos programas de computador 

utilizados. Desde que ofere<;a os recursos empregados no metoda de analise, 

qualquer software de CAD ou de edi<;ao de imagem pode ser utilizado no Iugar 

daqueles descritos. 

2.3.1.Piantas de Arquitetura 

As plantas de arquitetura do Teatro Municipal foram obtidas no 

Centro de Documenta<;ao e Pesquisa do PatrimOnio de Campinas, e estao 

divididas em tn3s grupos: um primeiro jogo datado de 1956, composto por 

quatro plantas baixas; o segundo de 1960, com duas plantas da cobertura 

indicando cortes de algumas areas; e o terceiro grupo de 1966, com cinco 

plantas baixas de arquitetura e indica<;ao de esquemas hidraulicos. 0 grupo de 

plantas de 1966 foi descartado por ser uma c6pia a lapis das plantas de 1956, 

assim como tambem sao c6pias as plantas de 1960, desenhadas a lapis sabre 

vegetal, que representam apenas a cobertura e alguns cortes de sua estrutura. 

Apesar de serem cotadas, as plantas de 1960 nao puderam se usadas por nao 

atingirem a area a ser reconstituida. 

Como material de referencia para a reconstitui<;ao, foram utilizadas 

as plantas baixas de arquitetura datadas de 1956, onde sao observadas as 

seguintes caracterlsticas: 

- As quatro plantas baixas compreendem o pavimento terreo, o 1 o pavimento, o 

2o pavimento e a planta das galerias. Estao em escala 1:100 e nenhuma delas 

possui qualquer cota de dimensionamento. Tambem nao existe qualquer 

eleva<;ao ou corte que permita identificar a altura de um elemento do edificio. 

- Sao muito bern desenhadas a nanquim e as paredes, em corte, preenchidas 

com caneta hidrocor verde. Estao bern conservadas por ser o vegetal das 

pranchas de boa espessura. 

Centro de Documenta<;ao e Pesquisa do PatrimOnio de Campinas nao 

permite que as plantas originais sejam reproduzidas mecanicamente. No 
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entanto, o acervo possui c6pias feitas a nanquim sobre vegetal, que puderam 

ser reproduzidas em heliograficas. 

- Estas reproduc;oes heliograficas foram cuidadosamente comparadas com as 

plantas originais de 1956 e nao foram constatadas diferenc;as entre as 

reproduc;oes e os originais. 

- As plantas de arquitetura analisadas para a reconstituic;ao da fachada sao 

aquelas disponfveis em reproduc;ao heliografica. 

As plantas de arquitetura disponfveis permitem apenas a 

averiguac;ao de larguras e comprimentos do Teatro Municipal, nao existindo 

representac;oes de alturas. Todas as medidas tomadas das plantas foram 

obtidas atraves de escaHmetro em 1:100, e indicadas na c6pia heliografica 

atraves de cotas feitas a lapis (Figura 20). 

Figura 20 -A frente do teatro foi cotada na planta heliogrcUica do pavimento terreo, inclufndo a 
escadaria de acesso, as larguras de portoes, janelas e do hall de entrada. Aqui aparece a 
metade da fachada, num corte a partir do eixo central para a direita, na escala original em 
1:100. 



Uma vez obtidas as primeiras medidas da fachada do teatro, a area 

frontal da planta foi redesenhada em AutoCAD e impressa em uma folha de 

acetato transparente, na mesma escala do desenho original (Figura 21 ). 

Sobrepondo a folha de acetato a planta heliografica, foram identificadas 

pequenas distor~oes do desenho, geradas por dois motivos: 

a) Ao medir cada elemento no desenho em escala 1:100, pode haver uma 

imprecisao de 5cm, que no desenho e representado com 0,5mm. Este meio 

miHmetro e de dificil aferiyao porque se confunde com a espessura do tra~ em 

nanquim do desenho. 0 acumulo de medidas arredondadas pode significar 

uma distoryao na dimensao geral da planta, observada na comparayao entre a 

planta impressa no acetato e a original. As medidas do desenho feito por 

computador foram alteradas em ate 5cm para os elementos que nao 

corresponderam na compara~o, corrigindo estas distor~oes. 

1.20 2.45 

1..30 2.65 

9.70 

Figura 21 - Partindo das primeiras medidas da planta heliografica, toda a fachada foi 
desenhada em CAD. Planta a partir do eixo central da fachada em escala 1:1 00. 
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b) 0 desenho gerado por computador oferece uma precisao de medida e 

espessura de linhas que nao sao obtidas no desenho feito a mao. Com isso, a 

comparac;ao entre os dois desenhos vai apresentar distoryOes da angulat;ao 

das linhas, tambem conhecido como esquadro. Cada folha de desenho possui 

aproximadamente 40x80cm, o que represents, em escala 1:1 00, uma area de 

40x80 metros de construc;ao. E dificil manter esquadros e reguas numa 

angulat;ao precisa de 90° representando uma area tao grande, o que implica 

em pequenas distoryOes do desenho de prancheta. 0 computador nao incorre 

nestes erros, aparecendo assim diferenyas entre os dois desenhos, quando 

comparados. Esta distoryao de esquadro nao pode ser corrigida, a menos que 

se imponha ao desenho gerado pelo computador uma distoryao de angulo que 

nao corresponds a realidade. 

Da mesma maneira que urn desenho de prancheta nao alcanya a 

precisao do desenho assistido pelo computador, a obra construida nunca teve a 

precisao do desenho. Portanto, pequenas aproximayaes e arredondamentos de 

medidas nao comprometem a representayao da reconstituiyao. Feitas as 

correyOes e acertos, o desenho por computador oferece a primeira planta de 

refer~ncia para a reconstituiyao (Figuras 22 e 23). 

1.25 2.50 2.50 5.60 

1.so I 2.10 

1.30 2.60 5.10 

9.60 

Figura 22- Planta definitiva da fachada, em escala 1:100. Obtem-se a planta completa, 
espelhando-se o desenho (figura 4), a partir do eixo central tracejado indicado a esquerda. 
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Figura 23 - Planta completa da fachada, em escala 1 :200. A hachura indica a parte 
apresentada nas ilustra96es anteriores. 

2.3.2.Portoes Remanescentes 

Durante a demoligao do Teatro Municipal, varias de suas partes 

foram destinadas a outros lugares. 0 que nao foi doado pela prefeitura, acabou 

em colegoes particulares que guardaram alguns ornatos e esculturas como 

lembrangas. Destas partes remanescentes, os tres portoes principais da 

fachada do teatro foram doados para a igreja do padre Jordano48
• Na verdade, 

a igreja e a Nossa Senhora de Lurdes (localizada na rua Gongalves Cezar, 79, 

Jardim Guanabara, Campinas) que ate hoje conserva os portoes, adaptados a 
sua fachada. Como os vaos das portas da igreja sao diferentes daqueles do 

teatro, os portoes sofreram algumas modifica«;oes, mas ainda conservam suas 

caracterfsticas principais. Alem de ganhar um gradil extra nas laterais, 

aumentando a largura que compreende o vao, os portoes aplicados na igreja 

perderam a bandeira que se identificava na fachada do teatro, diminuldos em 

altura (Figura 24b ). Mesmo assim, com base em fotografias da fachada do 

teatro, foi possrvel remontar o aspecto original do portao (Figura 24a), 

aproveitando as medidas aferidas nas partes dos portoes que sobraram. 

48 RESTOS do Teatro agora enfeitam a cidade: o "Carlos Gomes" faria 54 anos amanha. In: 
Diario do Povo. Campinas , 09 set. 1984. (CMU - Hemeroteca: 1.1 0.3.4.6. 7) 
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c 

Figura 24 - Na foto "a" observa-se urn des tres portoes da fachada do teatro, ainda com a 
bandeira (assinalada em vermelho). Para se adequar a fachada da igreja o portae original 
sofreu modificac;oes (foto "b"). Partindo destas duas referencias, foi possfvel esboc;ar o 
desenho do portae original e dimensionar seu gradil (imagem "c"). 

Antes de medir o portao remanescente, foi feito urn esbo~o 

esquematico, sem escala, do portao como era visto nas fotos da fachada do 

teatro (Figura 24c). Este esbo~o possui as linhas horizontais e verticais do 

gradil do portao e a posi~ao da rosacea inferior. T odo o esbo~o foi desenhado 

observando apenas a modula~ao do gradil. Confrontando o esbo~o com o 

portao remanescente da igreja, pode-se mensurar a modula~ao do gradil, 

criando urn arcabou~o para o desenho do portao (Figura 25a). Em seguida, 

foram medidos os detalhes do portao, incluindo batentes, fechaduras, frisos, 

volutas e as rosaceas. Foram tambem fotografados todos estes detalhes, que 

serviram como fonte de medidas comparativas (Figura 25b ). 

Detalhes dos elementos fotografados puderam ser aferidos atraves 

da compara~ao entre objetos das fotos e suas dimensoes tomadas in loco. 

Seguindo este processo, os esbo~os com as medidas e as fotografias 

come~aram a oferecer as primeiras dimensoes dos detalhes do portao, feitos 

em escala e a mao (Figuras 26, 27, 28 e 29). Todos estes dados orientaram o 

desenho em AutoCad, que teve inlcio com a modula~ao do gradil do portao e 

em seguida recebeu cada urn dos detalhes que o compunham (figura 30). 



Figura 25 - Na ilustra<;ao "a" aparece o desenho feito por computador da modulac;ao basica do 
portao, em escala 1:50. A foto "b" compreende os detalhes do gradil que foram esboc;ados e 
desenhados em CAD, sendo: 1: friso geometrico da figura 26 (esq.); 2: friso da figura 26 (dir.); 
3: voluta da figura 27; 4: voluta da figura 28; 5: voluta da figura 29. 0 conjunto desenhado 
aparece na figura 30. 

Figura 26 - Os dois primeiros esbogos sao representac;oes das medidas tomadas do portao 
remanescente. Partindo destes desenhos e das fotografias, foi feito o detalhe da direita, 
permitindo o desenho em CAD do friso, em escala 1:1. 

51 



52 

Figura 27 -A voluta acima foi esbogada em escala (aproximadamente 1 :5) e dimensionada 
para poder orientar os desenhos em CAD: as quatro figuras da direita, em escala 1 :5. As 
dimensoes foram obtidas a partir das medidas do portao remanescente, comparadas com as 
fotografias. 

Figura 28 - Processo de dimensionamento e desenho de uma voluta do portao, em escala 1 :5. 



Figura 29 - Processo de dimensionamento e desenho de outra voluta do portao, em escala 1:5. 

A bandeira da fachada do teatro, que nao existia mais no portao 

remanescente, era formada pela mesma rosacea e pelo mesmo friso que ainda 

permanecem nos portoes da igreja. Uma vez dimensionados e detalhados, 

puderam ser aplicados no desenho feito por computador. 0 resultado foi o 

ressurgimento da configurac;ao do portao do teatro em desenho, com suas 

exatas dimensoes (Figura 31 ). 

Figura 30- Detalhe do desenho do portao, representando a mesma area da foto da figura 25b. 
As volutas e os frisos definidos nas figuras anteriores sao apresentados aqui em conjunto, 
dispostos na modulat;:ao do portao da figura 25a. Desenho em escala 1:10. 
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Figura 31 - Desenho final de reconstituigao do portao do Teatro Municipal Carlos Gomes, feito 
atraves do processo demonstrado. lmpresso aqui em escala 1 :20. 



2.3.3.Fotografias 

As fotografias da fachada do Teatro Municipal Carlos Gomes, usadas 

neste processo de reconstituiyao, foram obtidas no arquivo fotografico do 

Centro de Mem6ria da Unicamp e na antiga Oficina de Artesaos Octavia 

Papaiz. Do acervo do Centro de Mem6ria, foram reproduzidas cinco fotos, cada 

uma no tamanho 18x12cm, em papel fotografico fosco, em preto e branco. Da 

coleyAo de fotos da Oficina 0. Papaiz Cia Ltda, puderam ser digitalizadas duas 

fotos do teatro, sendo uma vista interna e outra da fachada do predio. A antiga 

oficina de artesaos mantem precariamente alguns registros fotograficos das 

obras de ornamentayao em gesso e cimento que executou no decorrer de sua 

atividade na regiao de Campinas. Atualmente a oficina e conhecida como "0. 

Papaiz Cia Ltda" e nao trabalha mais com ornamentos arquitetonicos, apesar 

de manter guardados seus moldes e modelos. A fotografia da fachada obtida na 

0. Papaiz Cia Ltd a e a que apresenta melhores detalhes dos ornatos, enquanto 

algumas das fotos do Centro de Mem6ria da Unicamp permitem uma 

visualizayao adequada da face frontal do edificio. 

Pelas fotografias podem ser identificados dois niveis de detalhes da 

fachada: o primeiro nivel compreende a configurayao geral, onde sao 

localizadas e dispostas as janelas, portas, colunas, escadarias e sacadas; o 

segundo nfvel explora detalhes mais apurados e elementos de decorayao, 

como os frisos, guirlandas, capiteis, cornijas, misulas e entablamentos. Atraves 

da analise das fotos e possfvel determinar e comparar as dimensoes destes 

dois tipos de elementos, fundamentais para a reconstituiyao do edificio. 

2.3.3.1.Eiementos de primeiro nivel 

A configurayao geral da fachada tern inicio com a definiyAo de alguns 

limites do desenho, dimensionados atraves de dados obtidos nas analises das 

plantas e dos remanescentes da fachada. No caso do Teatro Municipal, a 

planta do terreo e o desenho do portao foram referemcias para urn primeiro 
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trayado. As medidas de largura tern suas origens na planta e as de altura no 

desenho do portao. No desenvolvimento do desenho, foram inseridos os 

elementos de primeiro nivel, observados nas fotografias. A analise dessas fotos 

foi feita da seguinte maneira: 

- Das fotografias da fachada do teatro disponiveis, foi selecionada a foto 

denominada TMC-FCH1 (Figura 32) como a mais apropriada para o infcio da 

analise, sendo considerados os seguintes aspectos da foto: a) o observador 

esta posicionado a uma distancia conveniente e no eixo central do ediftcio, o 

que proporciona uma vista muito pr6xima da frontal; b) qualquer deforma~o 

resultante de alguma perspectiva e muito sutil e nao compromete a compara~o 

proporcional entre os elementos; c) em fun~o das caracteristicas observadas 

nos itens anteriores, as medidas obtidas pr6ximas ao centro do ediftcio 

apresentam distorgees irrelevantes, principalmente na area aonde esta 

localizado o portao central, cuja dimensao ja e conhecida; d) a fachada do 

teatro aparece limpa, sem cartazes ou elementos urbanos que prejudiquem a 

vista do predio, o que acontece em outras fotografias disponiveis. 0 Centro de 

Mem6ria estima que esta foto seja da decada de sessenta, porque ja aparece 

cobertura superior, construida na reforma do final de 1960. 0 aspecto asseado 

do edificio e resultado desta mesma reforma. 

-A fotografia TMC-FCH1 foi digitalizada em 300dpi (resolu~o 6ptica) e passou 

a ser analisada atraves do software CoreiDraw. Neste programa, a foto foi 

rotacionada para que a base do ediffcio ficasse paralela a linha do horizonte, 

estipulada pr6ximo a metade do portao de entrada. Assim, a foto pOde ser 

centralizada num campo retangular, com a base do retangulo paralela a base 

do ediftcio. 

- Dentro do campo ortogonal proporcionado pelo CoreiDraw e orientado por 

reguas em centimetres, a foto digitalizada foi escalonada ate que o portao 

central ficasse nas medidas de 2,50m de largura e 3,80m de altura, obtidas no 

desenho de reconstitui~o do portao remanescente. lsso significa que a foto 

TMC-FCH1 passou a apresentar a escala aproximada de 1:100. 

- Uma vez escalonada, foi acrescentada a fotografia, atraves do CoreiDraw, 



uma grade modular de linhas horizontais e verticais a cada 2,50m de fachada 

(Figura 32). A foto foi impressa na escala 1:100 e pode permitir os primeiros 

dimensionamentos de elementos de primeiro nfvel. 

- Com essas medidas, teve infcio o desenho da elevac;ao principal do ediffcio, 

completando as dimensoes basicas trac;adas a partir da planta e do portao 

remanescente. 

- 0 processo de desenho da fachada se desenvolveu pela comparac;ao 

proporcional das medidas das plantas de arquitetura com os elementos em 

escala da foto TMC-FCH1 e as medidas do gradil do portao reconstitufdo. Tanto 

na impressao como na tela do computador, a fotografia em escala permitiu 

identificar pontos do gradil do portao central, que eram projetados para os 

elementos arquitetonicos pr6ximos. Estes elementos podiam ter suas medidas 

determinadas e possibilitavam comparac;oes com novas elementos pr6ximos e 

assim sucessivamente. 

Figura 32 -A fotografia TMC-FCH 1 ap6s a edi9ao descrita, aqui impressa em escala 1 :200. As 
linhas de modula9ao estao a cada 2,5m da fachada. 0 portao da direita aparece com as linhas 
de referencia sobrepostas ao gradil. Fonte: CMU - Arquivo fotografico - JGG-135. 
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- A fotografia TMC-FCH4 passou pelo mesmo processo de escalonamento 

descrito, permitindo um maior numero de dados comparatives e de verificac;ao 

(Figura 33). Tambem foi analisada a foto obtida na 0. Papaiz Cia Ltda, apenas 

como referencia, sem passar pelo arranjo das outras duas fotografias. 

Figura 33 -A fotografia TMC-FCH4, ap6s passar pela edigao e com as mesmas linhas de 
referencia aplicadas a foto TMC-FCH1. Como ha uma perspectivayao da frente do teatro nesta 
foto, apenas as medidas pr6ximas ao centro da fachada do ediflcio foram consideradas (na 
escala aproximada de 1 :200). Ao mesmo tempo, os cartazes e faixas impedem a visualizayao 
de varios elementos do ediffcio. Fonte: CMU- Arquivo fotografico- JFT-2-28. 

2.3.3.2.Eiementos de segundo nlvel: os ornatos 

0 processo de desenho das colunas, portas, janelas, sacadas e 

escadarias da fachada resultou num arcabouc;o completo da frente do ediflcio, 

com as definic;oes de altura e largura de seus elementos. Alguns nichos ficaram 

incompletos, esperando ser preenchidos com os ornamentos que os 

compunham. Para o desenho destes ornatos foram usadas as mesmas 

fotografias descritas, mas com uma atenc;ao maior e mais cuidadosa para com 

aquela obtida na 0. Papaiz Cia Ltda. Esta toto, denominada TH-OP-01, 



apresenta grande nitidez na representac;ao da frente do teatro, permitindo a 

ampliac;ao de detalhes dos ornatos (Figura 34 ). Por ter sido digitalizada em 

600dpi (resoluc;ao 6ptica) e o original ter urn born tamanho, em torno de 

25x15cm, qualquer software de manipulac;ao de imagem permite a visualizac;ao 

de detalhes desta fotografia. Partindo das ampliac;oes desta foto, a analise de 

todos os ornatos possibilitou a reconstituic;ao completa do desenho da fachada. 

Figura 34- A fotografia TH-OP-01, utilizada na analise dos ornatos da fachada. A resoluc;:ao de 
digitaliza9ao desta foto permitiu a amplia9ao de varies de seus detalhes. Fonte: 0. Papaiz Cia 
Ltda. 

0 metodo de analise das fotografias para a definigao dos ornatos, ou 

elementos de segundo nfvel, foi diferente daquele descrito anteriormente, uma 

vez que incorporou o desenho de esboc;o e a pesquisa de ornatos ao processo. 

Das fotografias em escala foi possivel obter as proporc;oes gerais dos ornatos, 

como a altura e a largura de alguns elementos, e contornos do conjunto 

decorativo. Definido o espac;o que ocupava, o esboc;o pode ser desenvolvido 

dentro dessa area, procurando representar todas as particularidades do ornato, 

tendo como referencia as ampliac;oes da foto TH-OP-01. 0 esbogo teve ainda a 

fun<;ao de definir como seria a conformac;ao do ornato visto de frente, uma vez 
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que a fotografia TH-OP-01 retrata a fachada do teatro em perspectiva. Para 

auxiliar o desenho de esboc;o foi feito urn levantamento de ornatos utilizados em 

arquitetura, visando enriquecer o repert6rio de possibilidades de interpretac;ao 

de cada tipo de elemento decorative. Assim, foram levantados exemplos de 

frisos, capiteis, volutas, guirlandas, mascaroes, cornijas, grifos, mlsulas e folhas 

de acanto, que permitiram definir, com maior precisao, as propriedades de cada 

ornata encontrado nas fotografias. Uma vez representados em esboc;os, os 

elementos decorativos foram desenhados em CAD e aplicados a reconstituic;ao 

da fachada. 

2.4.Reconstitui~io da Fachada do Teatro Municipal Carlos Gomes 

A analise do material coletado, desenvolvida atraves do metoda 

descrito, permitiu a reconstituic;ao da fachada do Teatro Municipal Carlos 

Gomes. 0 resultado deste processo e aqui apresentado por meio de desenhos 

arquitetonicos realizados durante o trabalho de reconstituic;ao e inclui esboc;os, 

detalhes, desenhos cotados e o desenho assistido por computador de cada 

elemento da fachada, ate gerar o conjunto complete da frente do edificio. 

Partindo das medidas da base do edificio, obtidas nas plantas, 

fotografias e nos portoes remanescentes, foi posslvel desenhar o conjunto de 

elementos da entrada do teatro. As ranhuras horizontais nas parades ao lado 

dos portoes, ao serem definidas, orientaram as comparac;oes entre os demais 

elementos da fachada(Figura 35). 

Das ranhuras das paredes ate os frisos, qualquer limite de elementos 

da fachada nao aparece clara nas fotos. Nao existe uma definic;ao do infcio e do 

fim entre urn objeto e outro, uma vez que qualquer superflcie reflete a luz 

incidente num degrade do claro para o escuro, sem indicar uma iinha limftrofe 

como aparece no desenho. Mesmo ampliando as imagens e detalhes no 

computador, a reticula da fotografia original nao permite a definic;ao de urn 



limite. Assim sendo, e necessaria a compara9ao entre as dimensoes e eixos 

dos elementos. Urn exemplo foi a defini9ao da sacada sobre cada urn dos 

portoes. Mesmo orientado pela planta do primeiro pavimento, o desenho do 

balcao exigia um alinhamento dos elementos da base da fachada que nao 

correspondiam numa primeira defini9ao de desenho (Figura 35, indicado em 

linha vermelha). Para a adequa9ao dos elementos, as colunas, bases e frisos 

foram alterados em cerca de 5 em, ate que todos eles se mostrassem 

proporcionais e corretamente alinhados. Este processo permitiu o ajuste de 

muitos detalhes, alcan9ando uma proximidade com as fotografias e uma 

riqueza de dados dimensionais. Cumpre observar que, aliado a este metodo, 

outros recursos de observa9ao foram empregados, como por exemplo: a 

analise da proje9ao das sombras na fachada; a compara9ao entre as 

dimensoes de elementos atraves de figuras geometricas simples; e a defini9ao 

e proje9ao de linhas perspectivadas. 

Figura 35- Frente parcial do Teatro Municipal, escala 1:100. 0 portae que aparece como gradil 
desenhado e o do centro da fachada; no da direita foi apenas indicado o vao. As linhas 
vermelhas representam uma primeira configuragao da fachada, modificada como aparece no 
conjunto. 
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Cada elemento da fachada foi analisado e redesenhado, tanto em 

esbo<;o como em CAD. A amplia<;ao de partes das fotografias permitiu a 

observa<;ao de detalhes, que eram anotados atraves de esbo<;os. 

Figura 36 - Amplia9oes sucessivas dos elementos da fachada. As janelas e sacadas da frente 
do teatro foram analisadas em detalhes, atraves de amplia9oes da fotografia TH-OP-01. 
Orientados por estas imagens, foram desenvolvidos esbo9os de cada urn dos elementos. 

Figura 37 - Base de uma das colunas engastadas. lnicialmente foi definido o numero de frisos 
da base da coluna. Observando a incidencia da sombra da sacada sobre as ondulayoes dos 
frisos, foi possivel definir a conformac;ao da base. 



Por meio deste processo foram preparados os desenhos de cada elemento de 

primeiro nlvel, como as sacadas, colunas, janelas e torreoes (sequencias das 

ftguras 37 ate 40 e das figuras 41 e 42). 0 resultado foi a associagao dos 

desenhos permitindo a elaboragao do conjunto da fachada (Figura 43). 

Os desenhos e fotograftas dispostos a seguir ilustram esta etapa do 

trabalho. A porgao da fachada trabalhada equivale aquela onde estao os 

portoes de entrada. A lateral, urn pouco mais recuada em relagao a frente do 

edificio com a escadaria, foi desenhada posteriormente. 

Figura 38 - Sequencia de esbol(os da sacada. A definil(ao dos detalhes da sacada teve inicio 
com a observal(ao de fotografias, como o primeiro esbo9o (superior esquerdo) reproduzindo a 
foto TH-OP-01 (Figura 32). Em seguida, conforme desenho superior direito, foram identificados 
eixos partindo dos elementos da base do edificio, ja desenhados anteriormente (Figura 35). 0 
esbo9o inferior esquerdo mostra detalhes do balcao, definidos proporcionalmente a largura total 
da sacada. As medidas anotadas no desenho inferior direito tambem foram obtidas atraves de 
proporc;ao, mas usando um maior numero de referencias e equal(6es, ate atingir uma 
equivalencia satisfat6ria em relac;ao as fotografias. Todos os esbol(os foram feitos sem escala. 
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Figura 39 - Estudos da janela superior, sem escala. Da configura9ao geral da janela ate seus 
detalhes, tudo foi esboyado e pre-dimensionado, permitindo o desenho em CAD. 

Figura 40- Desenhos em CAD da janela superior, escala 1:100. A primeira configura9ao do 
arco da janela no primeiro desenho (esquerda) demonstrou nao se adequar as outras 
dimensoes da fachada, sendo alterado conforme os desenhos seguintes. Ao mesmo tempo, o 
desenho recebeu outros detalhes e os frisos superiores. 
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Figura 41 - Detalhes da porc;ao superior da fachada, sem escala. Ampliac;oes e esboc;os. 
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Figura 42 - Esboc;o da base do mascarao superior, sem escala. Detalhe numero "5" da figura 
anterior (Figura 41 ). 

Desta primeira sequencia de desenhos foi posslvel definir o corpo 

principal da fachada (Figura 43), incluindo alguns detalhes. Para completar a 

reconstitui<;:ao, foram desenhados os ornatos, ocupando os nichos vazios. 

Alguns destes ornatos ja tinham sido pre-dimensionados, como aqueles que 

aparecem nos esbo<;:os dos elementos superiores da fachada (Figuras 41 e 42). 
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Figura 43 - Desenho do arcabouyo completo da fachada, escala 1:100. Neste desenho, a 
fachada aparece representada do eixo central para a direita. Os vaos dos port6es ja podem 
receber o desenho completo do gradil. Apenas uma janela esta desenhada, uma vez que as 
demais obedecem a mesma conformayao. Urn desenho mais completo poderia ser obtido 
espelhando este resultado para a esquerda, a partir do eixo, e completando os vaos com 
c6pias das janelas e portOes. No entanto, trabalhando com urn desenho parcial, qualquer 
modificayao poderia ser feita sem a necessidade das muitas correyaes impostas a urn desenho 
completo. 
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0 trabalho de reconstituigao dos ornatos, atraves do desenho 

arquitetOnico, teve inrcio com o capite! estilizado. Baseado nos detalhes das 

fotografias, ele foi definido em esboyo e em seguida redesenhado em CAD. 

Simultaneamente, foi desenvolvido um levantamento de ornatos e elementos 

arquitetOnicos para definir a formas de folhas, layos, volutas, flores, frisos e 

grifo. 

0 uso de determinados ornatos e elementos decorativos faz parte do 

repert6rio de cada estilo arquitetOnico. Estes elementos sao sempre os 

mesmos, tendo alguns de seus padroes alterados de tempos em tempos, mas 

mantendo as mesmas origens formais. Das ordens gregas ate o neoclassico, a 

arquitetura repetiu uma serie de elementos que acabaram por compor o 

vocabulario estilistico do arquiteto e dos escultores de ornatos, dando origem 

aos manuais de ornamentagao. 

No caso do Teatro Municipal de Campinas, os ornatos da fachada 

foram criados especificamente para a edificagao, mas tiveram como referencia 

elementos arquitetOnicos de varios estilos diferentes. Atraves de dicionarios de 

estilos arquitetOnicos e de ornatos49
, os elementos empregados na fachada do 

teatro puderam ser identificados e estudados, tanto na forma como no estilo a 

que pertencem. Assim, a composigao destes ornatos, dificilmente reconhecrvel 

nas fotos, foi reconstituida com base nos exemplos encontrados nesses 

manuais. 

Nesta pr6xima sequencia de ilustrayaes aparecem, alem do capitel, 

frisos jOnicos e geometricos, misulas, grifo, folha de acanto, guirlandas, 

estandarte, mascarao e, finalmente, a lateral da fachada. 

49 Rela«;ao bibliografica consultada para defini«;ao dos omamentos: 
- KOCH, Wilfried. Dicionario dos estilos arquitetonicos. 2. ed., SAo Paulo : Martins Fontes, 
1996.231 p. 
- MELANI, Alfredo. L'omamento nell' architettura: Omamento scolpito, ornamento dipinto, 
ornamento nei suoi assiemi. Milano: F. Vallardi, 1927. 
-MILANI, G B. Le forme architettoniche. Milano ; F. Vallardi, 1934. 
- SPELTZ, Alexander. The styles of ornament. New York : Dover Publications, 1959. 647 p. 
-SUMMERSON, John. A linguagem classics da arquitetura. 1. ed., Sao Paulo : Martins Fontes, 
1982. 149 p. 



Figura 44 - Capite! das colunas da fachada: esbo9o em escala 1:10. Partindo da observa9ao 
dos detalhes do capite!, obtidos atraves da amplia9ao da fotografia TH-OP-01, foi possfvel 
desenhar este esquema em escala. 

Figura 45 - Sequencia do desenho em CAD do capital, escala 1:20. Do esquema dimensionado 
em esbo9o do capital (Figura 44) foi feito o desenho em CAD, partindo principalmente das 
folhas em ramos e guirlandas. A voluta, inspirada na ordem jonica, tambem foi desenhada 
partindo do esbo9o. A flor superior (que aparece em algumas interpreta96es neoch3ssicas do 
capite! corfntio), centralizada no eixo vertical do capital, sofreu altera96es no seu 
dimensionamento, quando desenhada em CAD, para se adequar a propor9ao do capite!. 0 
mesmo acontece com as folhas logo abaixo das guirlandas, desenhadas de forma diferente 
daquela representada no esbo9o (nao foi encontrada a referencia de urn capite! como este 
provavelmente porter sido criado por algum artista ou escultor, exclusivamente para o Teatro 
Municipal). 
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Figura 46 - Friso superior, desenho em CAD na escala 1 :5. Este friso, identificado no 
entablamento superior do teatro, e usado na ordem jonica, tanto em cimacios como em 
capitE?lis. A forma oval e chamada de "ovlculo" e as pontas de "setas" ou "folhas". Este padrao 
de desenho ja aparece nos afrescos de murais egipcios (tres primeiros desenhos na parte 
superior esquerda) ate ser encontrado entre os gregos, como o desenho do friso inferior 
esquerdo. Partindo de alguns esbo9os (superior direito) foi desenvolvido os desenhos em CAD. 
Fonte dos exemplos de frisos: SPELTZ, Alexander. The styles of ornament. New York : Dover 
Publications, 1959. p. 18 e 50. 

Figura 47- Misula do entablamento, sem escala. As misulas sao elementos que sobressaem 
da superflcie da fachada para sustentar urn outro elemento. Neste caso, as mlsulas parecem 
sustentar mais alguns frisos superiores, apenas de forma estetica, uma vez que qualquer 
esfor90 estrutural por parte destes elementos nao existe. As dimensoes indicadas nos esboc;:os 
foram obtidas contando o numero total de misulas. 0 numero obtido dividiu a largura da 
fachada onde estavam dispostos, permitindo a exata configurac;:ao do conjunto e sua 
proporcao. 



Figura 48- Esbo9os do friso superior e desenho em CAD de detalhe na escala 1:5. 

Figura 49- Esbo9os e desenhos do grifo; desenhos em CAD na escala 1:10. Fonte da 
ilustra9ao da cabe9a do grifo: SPELTZ, A. op. cit. p. 77. 
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Nos esbo9os do friso, na base do entablamento (Figura 48), todas as 

semi-circunferencias que o compoe foram contadas, permitindo definir o 

comprimento exato do elemento e sua conforma9ao. As pequenas flores 

aplicadas nas dobras em 90° foram esbo9adas e tambem desenhadas em 

CAD, como aparece na parte direita da figura. 0 grifo, (Figura 47, detalhe 

esquerdo) junto a este mesmo friso, foi esboyado varias vezes (Figura 49), ate 

se aproximar do elemento observado nas fotografias. Observando a ampliayao 

do detalhe da fotografia TH-OP-01, o corpo do grifo parece ser mais esguio do 

que aquele representado no primeiro esbo9o (Figura 49). Por outro lado, a 

cabe9a do ornata nao pOde ser visualizada em nenhuma ampliayao, sendo 

necessaria a utilizayao do levantamento de ornatos organizado por Alexander 

Speltz, em The styles of ornament (op. cit. Pagina 77), como referencia para 

seu desenho. 

Figura 50 - Folha de acanto; desenho da direita em escala 1:20. Para completar o 
entablamento superior, foi esboc;ada a folha de acanto dos limites laterais dos frisos. As folhas 
de acanto sempre foram empregadas na omamentac;ao arquitetOnica, principalmente no capite! 
corfntio e comp6sito, tanto romanicos quanta renascentistas e barrocos. Fonte da ifustrac;ao da 
folha de acanto: KOCH, Wilfried. Dicionario dos estilos arquitetonicos. 2. ed., Sao Paulo : 
Martins Fontes, 1996. 231 p. (Trad. de Neide Luzia de Rezende, Kleine Stilkunde der Baukunst) 

associa9ao dos desenhos de frisos (Figura 46 e 48), misulas 

(Figura 47), grifo (Figura 49) e da folha de acanto (Figura 50) permitiu a 

reconstitui9ao do entablamento da fachada do Teatro Municipal (Figura 51). 



Figura 51 -Parte do entablamento superior do Teatro Municipal, em escala 1:50. 

Figura 52 - Detalhes das guirlandas da fachada. Apesar de semelhantes, foram adotados tres 
arranjos de guirlandas diferentes na fachada do Teatro Municipal. No detalhe "1" aparece a 
guirlanda que ornamenta um dos dois torreoes laterais superiores. Em "2", e o conjunto de 
guirlandas das paredes entre os portoes de entrada; e em "3" sao as guirlandas das paredes 
laterais da fachada, tambem junto aos portoes. Apesar de usarem o mesmo padrao de 
guirlandas, com o mesmo tipo de folha e de la9os, os tres conjuntos foram arranjados de 
formas diferentes. 

Figura 53 - Primeiros esbo9os das guirlandas. Os primeiros esbo9os das guirlandas procuraram 
esclarecer a forma como o ramo de folhas era preso nas suas extremidades. Os detalhes 
ampliados da fotografia TH-OP-01 nao permitiram uma visao precisa destes arremates. 
Consequentemente, foi necessaria uma grande quantidade de desenhos, procurando 
interpretar o sentido dos arranjos, ate que um desenho do conjunto se revelasse satisfat6rio ao 
ser comparado com as fotografias. 
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Figura 54- Sequencia de esboyos das guirlandas. Varias tecnicas de desenho foram 
empregadas para o estudo do arranjo das guirlandas. A primeira, como quase todos os demais 
desenhos, foi lapis sabre papel canson. Em seguida, foram usados lapis sabre papel vegetal 
(folhas amarelas) e caneta preta com ponta de feltro sabre canson. As folhas transparentes de 
vegetal permitiram a sobreposic;ao dos desenhos, ate que fosse encontrada uma forma 
satisfat6ria para as presilhas das guiriandas. 
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Figura 55 - Esboc;o do arranjo das guirlandas, em escala 1:10. Uma vez definida a forma das 
presilhas e lac;os das guirlandas, foi feito o desenho de dimensionamento do conjunto basico 
(esquerda). 0 desenho da direita e um detalhamento de ornata ilustrando um livro sabre o 
trabalho dos escrit6rios de arquitetura nas primeiras decadas do seculo XX. Mesmo tendo sido 
identificado depois do inicio dos desenhos, este detalhe esclareceu o sentido dos arranjos das 
guirlandas do Teatro Municipal, e acabou alterando o desenho final. Fonte: CLUTE, Eugene. 
Drafting room practice. New York : The Pencil Points Press, 1928. p. 153. lA- 720.28/C628d 
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Figura 56 - Sequencia de desenho das guirlandas no computador, escala 1 :25. Partindo das 
dimensoes de perimetro do conjunto, as guirlandas puderam ser desenhadas com base no 
esbogo em escala da figura 55, como aparece aqui a figura superior direita. Os desenhos se 
desenvolveram ate gerar os tres conjuntos da figura 52. Os conjuntos finais tiveram as 
presilhas das guirlandas alteradas, conforme observado no detalhe direito da figura 55. Uma 
vez concluidos os conjuntos, o desenho da fachada recebeu os detalhes das guirlandas, 
encaixados nos niches (conjuntos assinalados em vermelho). 
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Figura 57 - Estandarte, detalhe e desenhos sem escala. Os estandartes que aparecem nas 
laterais da frente do teatro, na altura do segundo pavimento, foram desenhados com base nas 
ranhuras horizontais da fachada. Estas marcayaes possibilitaram a identifica~.tao das dimensoes 
do ornato e de seus detalhes, o que facilitou a defini9ao deste elemento. 

Figura 58 - Esboc;:os do mascarao superior, sem escala. A observac;:ao do detalhe do mascarao 
superior possibilitou o esbo~.to acima (no centro). A dificuldade em definir este elemento foi o 
fato de estar representado em perspectiva na fotografia da fachada (foto esquerda). Foram 
revistas as medidas da base do mascarao (direita) e as dimensoes de largura definidas como 
auxflio da foto em escala TMC-FCH1. 
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Figura 59- Forma basica do mascarao, escala 1:10. 

Com base nos esbo9os e detalhes fotograficos do mascarao, foi feito 

urn desenho da metade do rosto em escala 1 :5 (Figura 59). As dimensoes de 

largura e altura foram marcadas na folha de desenho e depois esbo9adas as 

formas mais caracterlsticas da figura. Em seguida, foram reproduzidas as linhas 

definitivas do mascarao em papel transparente, aplicado sobre o esbo9o em 

escala (Figura 59, direita). Foi feita uma c6pia mecanica do desenho definitivo, 

onde foram cotadas as linhas mais importantes da figura (Figura 60), o que 

permitiu o desenho em CAD do ornato (Figura 61 ). Uma vez reproduzida no 

computador, a metade do mascarao pode ser espelhada, formando a figura 

completa. Outros detalhes observados foram adicionados (Figura 60, desenho 

da direita) eo conjunto foi agregado a base previamente desenhada na fachada 

(Figura 62). Definido o mascarao, todos os ornatos estavam conclufdos, 

faltando apenas os detaihes da lateral da fachada. 
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Figura 60 - Desenho cotado do mascarao ( escala 1:1 0) e esboyo de detalhes. 0 desenho que 
recebeu as cotas foi reproduzido da figura 59. Os detalhes representados no esboyo da direita 
foram acrescidos ao desenho em CAD da figura 62. 
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Figura 61 -Sequencia de desenho do mascarao em CAD, escala 1:20. Com a referencia do 
desenho cotado da figura 60, foi possfvel desenhar o mascarao no computador. Durante este 
processo a figura sofreu alguns ajustes, sempre orientados pela observa9ao dos detalhes 
fotograficos. Finalmente, o desenho pode ser espeihado oferecendo a figura completa (direita). 
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Figura 62- Sequencia de finalizayao do mascarao em CAD, escala 1:30. Definidas a base e a 
mascara, o conjunto foi montado com o acrescimo de alguns detalhes, como aqueles 
esboyados na figura 60. Concluido o mascarao, todos os ornatos puderam ser aplicados a 
fachada do teatro. 

A lateral da fachada teve alguns de seus elementos esboc;ados e 

posteriormente desenhados em CAD. No entanto, a maior parte da lateral foi 

diretamente desenhada atraves do computador, usando como referencias as 

linhas horizontais ja estabelecidas nos desenhos anteriores. Concluida a lateral 

e acrescido seu desenho a fachada, o trabalho de reconstituigao do Teatro 

Municipal de Campinas foi completado. Todo o conjunto de desenhos foi 

agregado a urn unico, representando a frente completa do ediflcio, como em 

1935, quando foi inaugurado. 
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Figura 63- Desenho em CAD da da fachada do teatro e esboyos, em escala 1:100. Com 
o desenho do corpo principal da fachada concluido, a lateral foi rapidamente definida. Para 
tanto, bastaram alguns esboyos e a projegao das linhas horizontais da primeira parte do 
desenho. 

A seguir: desenho de reconstituic;ao da fachada do Teatro Municipal 

Carlos Gomes de Campinas, em escala 1:125. 



Figura 64- Reconstitui~ao da fachada do Teatro Municipal Carlos Gomes de Campinas, em escala 1:125. 
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2.5.Conclusao 

No desenvolvimento da reconstituiyao da fachada do Teatro 

Municipal de Campinas, os resultados obtidos permitem uma continuidade dos 

trabalhos em diferentes dire9oes e campos de interesse. Uma primeira 

possibilidade seria um modelo em tres dimensoes gerado por computador. Com 

o desenho da fachada e as especificayoes de alturas, a frente do ediffcio 

poderia se modelada em softwares de desenho. Para demonstrar esta 

possibilidade, foi escolhida a linguagem de modelagem de realidade virtual 

(VRML), uma linguagem de programayao para cria9ao de ambientes virtuais em 

computa9ao grafica, que permite a qualquer navegador de internet (browser) 

apresentar o modelo em 30. 0 VRML nao exige o uso de qualquer programa 

CAD para gerar ou visualizar o modelo em tres dimensoes, tendo sido 

escolhido por permitir uma interface de manipulayao intuitiva. Partindo do 

desenho de reconstituiyao da fachada e das plantas de arquitetura obtidas, foi 

feita a modelagem parcial da entrada do teatro em VRML. Para isso foram 

desenhadas varias se9oes do terreo em planta e alguns cortes adicionais. A 

vista parcial gerada permite uma ideia das possibilidades de modelagem 

tridimensional da fachada. 

Figura 65- Desenho em CAD do torreao da escada, escala 1:100, e modele em VRML. 



Figura 66- Plantas da fachada em diferentes se<;oes do pavimento terreo, escala 1:100. Foram 
feitas com base no desenho de reconstitui<;ao para orientar o modelo em VRML. 
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Figura 67 - Modele em 3D da fachada, na altura do pavimento terreo. Gerado atraves da 
linguagem VRML de programa<;ao. 

Durante o trabalho de reconstitui~ao da fachada do Teatro Municipal 

de Campinas a maior dificuldade foi organizar as informac;oes sobre o edificio. 

Alguns acervos consultados, como o Centro de Memoria por exemplo, mantem 

seus documentos disponfveis, mas sempre existe a possibilidade de que outros 

acervos tenham informa~oes importantes perdidas em seus inventarios. A 

situa~ao ideal para as atividades de reconstituic;ao e que todo o material 

disponlvel esteja previamente organizado, permitindo assim a consulta dos 

documentos de registro. Como esta condic;ao e inexistente, o material levantado 

para os trabalhos de reconstituic;ao foi organizado atraves de bancos de dados 

informatizados. Toda a bibliografia, fotografias e depoimentos foram 

referenciados no EndNote50
, software de organizac;ao bibliografica de grande 

versatilidade ao gerenciar diferentes fontes de informa~ao. Para a utilizac;ao 

deste software foi levantada uma bibliografia especifica51
, bem como 

desenvolvidos textos paralelos com procedimentos de utilizac;ao e padronizac;ao 

50ENDNOTE (TM), Versao 3.1.2, Copyright© 1988-1999181 ResearchSoft. 
SiVer capitulo "3.5. Banco de dados bibliogn3ficos", pagina 100. 



do EndNote atraves de norrnas de referenciayao nacionais e internacionais. 

Qualquer banco de dados pode ser utilizado como um gerenciador de 

inforrnac;oes, desde que permita a ediyao de sua estrutura de entrada de dados, 

de busca e de saida das informac;oes. Da mesma forma como foram gerados 

os padroes de saida, de acordo com as normas de indicayao bibliografica, 

tambem podem ser geradas fichas em HTML com a descriyao das informac;oes 

armazenadas pelo banco da pesquisa, permitindo sua visualizac;ao atraves de 

navegadores. Todas as indicac;oes apresentadas neste trabalho final foram 

geradas pelo EndNote, que ainda controla resumos e comentarios de pesquisa 

na mesma base. 

Finalmente, todas estes procedimentos podem ser dispostos atraves 

de uma interface de rede, como o HTML, permitindo o acesso as informac;oes 

que orientaram e permitiram a reconstituiyao arquitetOnica. Paralelo ao desenho 

de reconstituiyao, poderao estar disponiveis todos os dados pertinentes a 

preservayao e divulgayao da mem6ria do bern cultural reconstituido. 

Temos que ter em vista as multiplas areas do conhecimento e da 

cultura que o trabalho de reconstituiyao requer. 0 trabalho do arquiteto nao 

seria suficiente para o registro da produyao arquitetOnica de uma cultura, nao 

fosse a cadeia de inforrnac;oes que a mem6ria e o patrimOnio compreendem. 

Outrossim, as disciplinas que contribuem para o trabalho de preservayao 

patrimonial nao podem prescindir da colaborayao do arquiteto e do desenho 

arquitetOnico. 
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