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“As atividades de um IEA têm o charme da inovação e da não convencionalidade, e também,  
como é o caso do IEA-USP, do contato com as problemáticas sociais para as quais a ciência se sente tentada 
a contribuir. Um IEA representa um espaço especial na Universidade, onde pode ser levada adiante a 
experimentação conceitual necessária a todo avanço do conhecimento e onde o encontro de perspectivas não 
é evento ocasional, mas sim a própria matriz de onde se originam as ideias novas. Há uma liberdade especial 
para explorar, mesmo saindo do caminho (mas a exploração não será sempre uma saída do caminho?),  
e também a compreensão de que os campos do saber, das artes e da ética se juntam em sínteses possíveis.

O IEA é um Instituto ativo e variado, descobridor e reflexivo, incentivador de interfaces, acolhedor,  
em interação e participação constante com outros setores da Universidade, sensível ao social e ao que  
é melhor e o que é justo, preocupado com a excelência, interessado em ampliar a sua participação em redes, 
com outros institutos, com outras instituições da sociedade, consciente da internacionalidade que cada  
vez mais se torna o panorama da ciência e da cultura, porém, centrado no seu contexto. Os 25 anos 
de existência honram o IEA-USP, abrem o campo para desenvolvimentos muitos, que é possível, 
estrategicamente, antever e planejar.

Bem-vindos ao IEA.”

César ades, diretor do IEA — Revista “Estudos Avançados” nº 73
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grupos de pesquisa
Ciências da Natureza e da Vida
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sÃo pauLo

Ciências ambientais
Dedica-se a estudos para adoção de soluções coerentes com o desenvolvimento sustentável e à análise de temas 
como avaliação ambiental estratégica, governança da água, mudanças climáticas, prevenção e gerenciamento de 
riscos, saúde e ambiente, inclusão × exclusão social, energia × alimento, e justiça ambiental.

Coord.: Wagner Costa Ribeiro — wribeiro@usp.br

serviços dos ecossistemas
Integra pesquisadores, grupos e instituições para a implantação de uma rede nacional que dê suporte ao uso e 
conservação de polinizadores na pesquisa, no ensino e na produção agrícola.

Coord.: Vera Lucia Imperatriz Fonseca — vlifonse@ib.usp.br

 Amazônia em Transformação: História e Desafios
Pesquisa e debate a complexa variedade ambiental, sociocultural e de condições institucionais das sub-regiões 
amazônicas, marcadas por profundas transformações econômicas e ambientais.

Coord.: Maritta Koch-Weser — kochweser@gexsi.org

Astrofísica Nuclear Não Convencional
Discute os vários aspectos de evolução nuclear das estrelas, sobretudo no que concerne ao envolvimento de nú-
cleos instáveis; também estuda a evolução nuclear em estrelas binárias como a Eta Carinae.

Coord.: Mahir Saleh Hussein — hussein@if.usp.br

Lógica e Teoria da Ciência
Estuda os fundamentos da lógica, da matemática e da física, aspectos matemáticos dos sistemas paraconsisten-
tes, lógicas paraconsistentes e inteligência artificial, redes neurais artificiais paraconsistentes e aplicações.

Coord.: Jair Minoro Abe — jairabe@uol.com.br
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poLo sÃo CarLos

Sistemas Complexos
Estuda e divulga em diferentes níveis os vários aspectos associados ao comportamento complexo em sistemas 
químicos, físicos, biológicos, sociais e tecnológicos.

Coord.: Hamilton Varela — varela@iqsc.usp.br

Tecnologia da Informação
Dá suporte em difusão científica ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Sistemas Embarcados Críticos 
(INCT-SEC) do CNPq (com apoio da Fapesp). 

Coord.: José Carlos Maldonado — jmaldonado@icmc.sc.usp.br

Semicondutores Orgânicos
Integra o Instituto Nacional de Eletrônica Orgânica (Ineo) do CNPq (com apoio da Fapesp) como canal de difu-
são científica. 

Coord.: Roberto Mendonça de Faria —faria@if.sc.usp.br

Bionanotecnologia
Discute trabalhos relacionados com a interação de nanopartículas e células biológicas.

Coord.: Sérgio Mascarenhas — sm@usp.br

Instrumentação Agropecuária
Realiza eventos acadêmicos sobre o desenvolvimento de instrumentos para a agropecuária e o agronegócio.

Coord.: Luis Henrique Capparelli Mattoso — mattoso@cnpdia.embrapa.br

Difusão Científica em Apoio à Educação
Desenvolve trabalhos ligados à manutenção de uma agência de notícias e do site Ciência Web (www.cienciaweb.
com.br), ambos voltados à difusão de C&T entre professores e alunos de ensino fundamental.

Coord.: Yvonne Mascarenhas — yvonne@if.sc.usp.br

Aeronáutica Espacial
Organiza eventos públicos sobre o tema destinados a docentes e alunos de engenharia aeronáutica.

Coord.: Fernando Martini Catalano – catalano@sc.usp.br
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Ciências Humanas e Sociais
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sÃo pauLo

Diálogos Interculturais
Discute os temas: identidade nacional, identidade étnica/racial, identidade cultural, alteridade, gênero, relações 
intergrupais, preconceito/discriminação, ética/violência, estética cultural, percepção, multiculturalismo e bilin-
guismo.

Coord.: Sylvia Duarte Dantas — sylddantas@gmail.com

Psicologia Socioambiental
Estuda os seguintes aspectos do ambiente urbano: a urbanidade hegemônica e periurbanidades, a espacialização 
e a estratificação da identidade, a inclusão excludente, a cultura da escassez, a pobreza e o consumismo.

Coord.: Eda Tassara — edalapsi@hotmail.com

Temas Atuais de Educação
Trata de questões da política educacional, com destaque inicial para o ensino público básico, aprofundando a 
reflexão teórica e inserindo-a na discussão de temas mais amplos como educação e democracia, qualidade do 
ensino, projetos e reformas educacionais, formação de professores, avaliação e ensino à distância.

Coord.: Maria Helena Souza Patto — spmhelena@gmail.com

Políticas Públicas, Territorialidade e Sociedade
Tem por objetivo o estudo de políticas de coesão territorial, dinâmicas do território, relações do ambiente com o 
desenvolvimento e  movimentos sociais contemporâneos.

Coord.: Neli Aparecida de Mello Théry — namello@aol.com

Nutrição e Pobreza
Analisa programas e políticas em nível nacional sobre nutrição e pobreza no Brasil; também busca congregar 
pesquisadores e técnicos governamentais para o estímulo do diálogo e a integração entre os especialistas ligados 
à questão.

Coord.: Ana Lydia Sawaya — alsawaya@yahoo.com.br
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Observatório da Inovação e Competitividade
O grupo procura identificar rumos para o incentivo à inovação nas empresas e nas universidades, propiciando 
uma melhor qualificação do debate com base na economia do conhecimento e agregando diferentes visões sobre 
os processos de inovação, de P&D e de estímulo à competitividade brasileira. Em 2011, o grupo passou a abrigar 
o Núcleo de Apoio à Pesquisa Observatório da Inovação e Competitividade da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP.

Coord.: Mario Salerno — msalerno@usp.br

Literatura e Cultura
Dedica-se à discussão de algumas das principais vertentes de estética e da crítica literária e cultural: o historicis-
mo, a hermenêutica, a fenomenologia, a teoria crítica e os estudos culturais.

Coord.: Alfredo Bosi — abosi@usp.br 

Observatório abriga  
Núcleo de Apoio à Pesquisa
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Filosofia, História, Sociologia da Ciência e da Tecnologia
Pesquisa a importância da tecnociência, inclusive seu impacto nos processos e na institucionalização da pesquisa 
científica, e os aspectos centrais do desenvolvimento histórico da tecnociência.

Coord.: Pablo Rubén Mariconda — ariconda@usp.br

Cátedra Unesco de Educação para a Paz, Direitos Humanos, Democracia e Tolerância
Discute questões relativas aos direitos humanos, tais como a tortura e os direitos humanos no Brasil.

Coord.: Sérgio Adorno — sadorno@usp.br

Cátedra Bernardo O’Higgins
Visa à colaboração entre os Departamentos de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da USP e da Univer-
sidade de La Frontera (Ufro), do Chile.

Coords.:  (USP) André Eduardo Aguirre Antúnez — antunez@usp.br;  
(Ufro) Patricia Santibáñez Fernández — psanti@ufro.cl

Núcleo de Pesquisa Brasil-França
Estuda os impactos das relações entre o Brasil e a França na formação e no desenvolvimento da cultura brasileira.

Coord.: Gilberto Pinheiro Passos — gipipas@uol.com.br

poLo sÃo CarLos
Educação e Meio Ambiente

Atua com o Grupo de Pesquisa de Difusão Científica em Apoio à Educação na organização de eventos sobre educa-
ção ambiental.

Coord.: José Galizia Tundisi — jgt@iee.com.br

universidade—empresa
Realiza eventos sobre o tema com a participação de pesquisadores, estudantes e representantes de empresas privadas.

Coord.: João Fernando Gomes de Oliveira — jgomes@ipt.br

Rede de Inovação e Prospecção Tecnológica para o Agronegócio
Mantém uma rede de âmbito nacional com informações tecnológicas relevantes para o agronegócio.

Coords.: Silvio Crestana — crestana@cnpdia.embrapa.br; Paulo Cruvinel — cruvinel@cnpdia.embrapa.br
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Sucedendo a reuniões de coordenadores de seus grupos de pesquisa em 2009 e 2010 (foto), o IEA realizou, em 
novembro de 2011, o I Workshop Intergrupos. No encontro, os coordenadores apresentaram os temas de pesquisa e as 
principais realizações dos grupos, expuseram os planos para os próximos trabalhos e discutiram formas de cooperação 
entre os grupos.

INTERGRUPOS
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• O Pré-Sal na usp (2009 e 2010)
Realização do Programa de Pós-Graduação em Energia (PPGE) da USP, com patrocínio da Petrobras e apoio do IEA, 
da Escola Politécnica (Poli), do Instituto de Eletrotécnica e Energia (IEE), da Faculdade de Economia, Administração 
e Contabilidade (FEA), do Instituto Oceanográfico (IO), do Instituto de Geociências (IGc) e da Fundação da USP, sob 
coordenação de Ildo Luís Sauer, do IEE-USP. 

• Idosos no Brasil: Estado da Arte e Desafios (2010 e 2011)
Ciclo coordenado no IEA por David Braga Jr., do Grupo Mais do Hospital Premier, sobre os temas, entre outros: Fi-
siologia e Fisiopatologia do Envelhecimento; Modelos de Atenção e de Organização das Redes de Serviços e Linhas de 
Cuidados; Financiamento, Estrutura, Processos e Impactos; Formação e Capacitação Profissional; Sistema de Infor-
mação; Trabalho, Renda, Previdência e Assistência Social; Empreendedorismo; Lazer, Entretenimento, Cultura e Arte. 

• Jornalismo, Liberdade e Direitos Humanos (2011)
Coordenado por Dennis de Oliveira e Eugênio Bucci, ambos da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP, e Ivo 
Herzog, do Instituto Vladimir Herzog, sobre os temas: Os Anos 70: Vladimir Herzog e sua Experiência Pioneira de 
Jornalismo Independente em uma Instituição Pública; Direitos Humanos, Liberdade de Expressão e Liberdade de 
Imprensa no Brasil; A Questão Feminina, Direitos Humanos e Jornalismo; e O Papel do Jornalismo no Combate às 
Várias Formas de Autoritarismo. 

• Inovação e Competitividade 
Ciclo permanente com seminários semanais organizados pelo Observatório da Inovação e Competitividade, com a 
participação de pesquisadores, pós-graduandos e representantes da iniciativa privada e de órgãos governamentais.

• Cinco Séculos de Presença Francesa no Brasil (2009)
Organizado pelo Núcleo de Pesquisa Brasil-França, com a participação de conferencistas franceses e brasileiros. Ati-
vidade integrante da programação oficial do Ano da França no Brasil.

CiCLos
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O Ciclo Ciência Avançada comemorou os 25 anos do IEA e foi coordenado por César Ades e Luiz Roberto Giorgetti 
de Britto, diretor e vice-diretor do IEA, respectivamente. A primeira série do ciclo (que terá continuidade nos próximos 
anos) teve as seguintes conferências:

• Computando com Populações Neurais — Miguel Nicolelis (Universidade Duke, EUA)
• Buracos Negros: Sementes ou Cemitérios de Galáxias? — João E. Steiner (IAG-USP) 
• A Emergência da Sílaba nas Línguas Orais: Ontogênese ou Filogênese? — Eleonora Cavalcanti Albano (Unicamp)
• Estrutura e Formação Genética do Povo Brasileiro — Sérgio Danilo Pena (UFMG) 
• Quantos Neurônios Você Tem? Alguns Dogmas da Neurociência sob Revisão — Roberto Lent (UFRJ) 
• Comunicação Animal e Linguagem Humana — Didier Demolin (Universidade de Bruxelas, Bélgica, e IP-USP) 
• Saberes Psicológicos na História da Cultura Brasileira — Marina Massimi (FFCLRP-USP). 

Ciência Avançada (2011)

O neurocientista Roberto Lent,  
da UFRJ, foi um dos conferencistas 

do Ciclo Ciência Avançada
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• CANADÁ — andrew Feenberg (Universidade Simon Fraser).

• CuBa — Luís bartoLomé LeCha esteLa (Universidade Central “Maria Abreu” de las Villas).

• ESTADOS UNIDOS — CarLos a. bertuLani (Universidade A&M do Texas em Commerce), hugh LaCey (Colégio Swarthmore),  

 KuruviLL Joseph abraham (Universidade Case Western Reserve), John w. wenzeL (Universidade de Ohio), roberto abadie (Universidade  

 de Nova York), robert trivers (Universidade Rutgers), Stuart Shieber (Universidade Harvard), susan KauFman purCeLL (Universidade 

 de Miami) e nayan Chanda (Universidade Yale).

• FRANÇA — bernard Lahire (Universidade de Lyon), Gérard iSraël (escritor) Jean-François tourrand (Centro de Cooperação  

 Internacional na Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento), Jean-pierre goubert (Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais),  

 Laurent vidaL (Universidade de La Rochelle), Ludivine eLoy (Centro Nacional da Pesquisa Científica), patriCe duran (Instituto de   

 Estudos Avançados de Paris), stéphanie nasuti (Universidade de Paris 3), viCent FourCassié (Universidade Paul Sabatier) e  
 zaKi Laïdi (Centro de Estudos Europeus do Instituto de Ciências Políticas de Paris).

• HOLANDA — andrei CeChin (Universidade de Wageningen).

• ÍNDIA — vinod vyasuLu (Instituto de Mudança Social e Econômica). 

• ITÁLIA — marina CaLLoni (Universidade de Estudos de Milão-Bicocca).

• JapÃo — Kiyoto tanno (Universidade de Tokyo).

• MÉXICO — Martha SchteinGart (Colégio do México) e Rosío Vargas Suárez (Universidade Autônoma do México).

• porTugaL — antonio nóvoa (Universidade de Lisboa).

• REINO UNIDO — george rousseau (Universidade de Oxford), Sandrine laGe (Universidade de Cranfield), stephen dow   

 (Universidade de Dundee), peter burKe (Universidade de Cambridge). 

• SUÉCIA — thomas b. Johansson (Universidade de Lund).

CONFERENCISTAS ESTRANGEIROS (2010-2011)
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O IEA organiza eventos que visam a integrar perspectivas e suscitar novas ideias, tanto no plano da ciência quanto 
no das políticas públicas. São conferências, seminários, mesas-redondas, oficinas, simpósios e colóquios abertos à co-
munidade acadêmica e ao público geral, vários dos quais realizados em parcerias com outras instituições. As gravações 
em vídeos desses eventos podem ser assistidas na Midiateca Online do site do Instituto. 

EVENTOS

2008 2009 2010 2011
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• Filosofia e História da Ciência (2008)
Organizado pelo Grupo de Pesquisa de Filosofia, História e Sociologia da Ciência e da Tecnologia e ministrado por 
Fernando Tula Molina, da Universidade Nacional de Quilmes (Argentina).
 

• 1º Minicurso Brasil-EUA em Biocombustíveis (2009)
Iniciativa do IEA e da Rede de Biocombustíveis do Conselho Brasil-EUA de Educação Superior, com apoio do Programa 
Fapesp de Pesquisa em Bioenergia (Bioen), patrocínio do CNPq e coordenação da Comissão Fulbright no Brasil. 

• Escola São Paulo de Estudos Avançados em Dinâmica Fônica (2010)
Iniciativa do IEA e do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) da Unicamp, sob coordenação de Eleonora Albano, do 
IEL-Unicamp, com patrocínio da Fapesp e apoio do CNPq. A escola contou com a participação de professores brasilei-
ros e estrangeiros e teve alunos de vários países.

• Descobrir a Amazônia, Descobrir-se Repórter (2009/2010/2011)
Curso destinado a alunos de jornalismo. Iniciativa do IEA, Oboré Projetos Especiais em Comunicações e Artes, 
Centro de Comunicação Social do Exército e Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, com o apoio de 
outras instituições. O coordenador foi Pedro Ortiz, da USP e da Fundação Cásper Líbero.

• História da Paisagem Brasileira (2011)
Disciplina de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da USP coordenada por José Pedro 
de Oliveira Costa, Martin Gegner e Maria José Feitosa, os três da FAU-USP. Tratou de aspectos ligados à Amazônia. 

• Psicologia Clínica (2011)
Ministrado na Universidade de La Frontera (Ufro), Chile, por Andrés Eduardo Aguirre Antunez, coordenador da Cá-
tedra Bernardo O’Higgins, sediada no IEA. Como parte do intercâmbio, Eugenia Vinet e Francisca Román, da Ufro, 
deram um minicurso no Departamento de Psicologia Clínica da USP. 

Cursos
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Em novembro de 2009, foi inaugurado o Polo Ribeirão Preto, 
que nos primeiros dois anos de funcionamento promoveu uma 
série de conferências. Os primeiros grupos de pesquisa come-
çaram a ser definidos no final de 2011. As atividades do Polo 
terão continuidade com ações de curta e longa duração. Como 
ações de longa duração enquadra-se a criação de grupos de tra-
balho e cátedras para professores visitantes. As ações de curta 
duração concretizam-se na realização de seminários, conferên-
cias e workshops, por exemplo. Temas que já integram a agen-
da do campus de Ribeirão Preto poderão se beneficiar da exis-
tência do Polo como um fórum ampliado de debate e reflexão. 
Entre esses temas estão: agronegócio, desenvolvimento regio-
nal, educação, problemas ambientais, problemas de transporte/
trânsito, saúde coletiva e da família e tecnologia em saúde.

poLos
Ribeirão Preto

Inauguração do Polo Ribeirão Preto São Carlos 
Criado em 1997, por iniciativa do físico Sérgio Mascarenhas, seu primeiro coordenador, o Polo São Carlos desenvolve suas 
atividades em parceria com as instituições de pesquisa (USP, UFSCar e Embrapa) de São Carlos, o Parque Tecnológico, as 
incubadoras de empresas, indústrias de alta-tecnologia e escolas da rede pública de ensino fundamental da cidade. Atualmen-
te o Polo conta com dez grupos de pesquisa: Sistemas Complexos, Tecnologia da Informação, Semicondutores Orgânicos, 
Bionanotecnologia, Instrumentação Agropecuária, Difusão Científica em Apoio à Educação, Aeronáutica Espacial, Rede de 
Inovação e Prospecção Tecnológica para o Agronegócio, Educação e Ambiente, e Universidade-Empresa.
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Revista Estudos Avançados
A revista “Estudos Avançados” integra a Scientific Electronic 

Library Online (SciELO, www.scielo.br) e recebe uma média anual 
de 2,6 milhões de acessos a seus artigos, sendo uma das revistas 
mais consultadas daquela biblioteca eletrônica. Publica dossiês e 
artigos diversos. Os dossiês recentes abordaram os temas: biotec-
nologia, teorias socioambientais, epidemias, água, humanidades, 
Congresso Nacional, crise internacional, Cuba, São Paulo e na-
ção/nacionalismo. A edição 73 (setembro-dezembro/2011) traz o 
dossie “IEAs: Ciência e Sociedade”, que comemora os 25 anos do 
Instituto.

A revista tem, desde 2007, uma versão digital em inglês de 
parte do conteúdo em português, também publicada na SciELO.
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• ambiente
• Public Policies, Mitigation and Adaptation to Climate Change in South America (IEA, 2009)
• Waterlat Network International Conference — The Tension Between Environmental and Social Justice in Latin 
America: the Case of Water Management (IEA, 2010)
• Polinizadores no Brasil: Contribuições e Perspectivas para a Biodiversidade, Uso Sustentável, Conservação e    
Serviços Ambientais (IEA, 2011)

• Inovação e Competitividade
• Trajetórias Recentes do Desenvolvimento (Observatório  
da Inovação e Competitividade e Ipea, 2009)
• Estratégias de Inovação de Sete Países (Série Cadernos da 
Indústria, ABDI, 2010)
• Estudos de Jovens Pesquisadores Brasileiros — Vols. I e II  
(Editora Papagaio, 2010)

• Física
• Obra Científica de Mario Schönberg — Vol. I (Edusp, 2009)

• Nutrição
• Desnutrição, Pobreza e Sofrimento Psíquico (Edusp, 2011)

Livros
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O IEA participou da conferência que reuniu 
dirigentes de 32 IEAs vinculados a universidades  
de 19 países, realizada em outubro de 2010,  
em Freiburg, Alemanha, pelo Instituto de  
Estudos Avançados da Universidade de Freiburg 
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INICIATIVAS INTERNACIONAIS
ENCONTRO MUNDIAL DE IEAS NA ALEMANHA (2010) — O IEA participou de conferência de IEAs vinculados a univer-
sidades de todos os continentes realizada pelo Instituto de Estudos Avançados da Universidade de Freiburg, Alemanha. A 
finalidade do encontro foi discutir expectativas, desafios e novas fronteiras para esse tipo de instituição e preparar a criação 
de uma rede internacional de IEAs. Dentro dessa inserção internacional, o IEA esteve no congresso “Social Sciences and 
Humanities Meet the Changing World: Challenges, Opportunities and New Frontiers”, organizado pelo Instituto de Estudos 
Avançados em Ciências Sociais da Universidade Fudan, de Xangai, China. O IEA estará presente nas próximas reuniões in-
ternacionais de IEAs sediados em universidades, que acontecerão na Africa do Sul e na Índia. 

REDE DE PESQUISA WATERLAT (2010) — Rede sobre governança e cidadania no gerenciamento da água e saúde ambiental 
com foco na América Latina. Entre seus integrantes há membros do Grupo de Pesquisa de Ciências Ambientais.

PROGRAMA SAINT-HILAIRE (2010) — Iniciativa proposta pela Embaixada da França com o objetivo de ampliar os estudos 
sobre o Brasil contemporâneo, a pesquisa e a formação em ciências sociais. O IEA participou da elaboração do projeto e 
sediou o primeiro encontro anual do programa. 

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL EM PSICOLOGIA NA AMÉRICA LATINA (2011) — Coordenado por Agnaldo Garcia, da 
Universidade Federal do Espírito Santo, o projeto analisará a cooperação científica em psicologia entre pesquisadores latino-
-americanos.

SÃO PAULO-CIDADE DO MÉXICO (2011) — O IEA e o Colégio do México iniciaram pesquisa urbana comparada sobre as 
duas metrópoles latino-americanas. O trabalho terá coordenação de Martha Schteingart, do Colégio do México, e Camila 
D’Ottaviano, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da USP.
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IEAs brasileiros
No segundo semestre de 2011, o IEA realizou o encontro “Estudos Avançados e Universidade” com as presenças 

dos diretores do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília, do Instituto de Estudos 
Avançados Transdisciplinares da Universidade Federal de Minas Gerais, do Instituto Latino-Americano de Estudos 
Avançados da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Centro de Estudos Avançados da Unicamp. Da reunião 
resultará um documento sobre o estágio atual dos institutos e suas perspectivas a médio e longo prazos.

Outro encontro importante do qual o IEA participou foi o seminário organizado pelo Centro de Estudos Avan-
çados da Unicamp em março de 2011. O evento contou com a participação dos dirigentes do Instituto de Estudos 
Avançados de Princeton (EUA), Peter Goddard, do Centro de Estudos Avançados em Ciências do Comportamento da 
Universidade Stanford (EUA), Iris F. Litt, e do Instituto de Estudos Avançados de Jerusalém (Israel), Eliezer Rabinovici, 
três dos mais importantes órgãos de estudos avançados no mundo. Os participantes discutiram indicações sobre os 
caminhos a seguir, os erros a evitar, os desafios e os meios de superá-los.

Diretores de IEAs brasileiros:  
(a partir da esq.)  

Ricardo Caldas (Ceam-UnB),  
Guilhermo Juan Creus (Ilea-UFRGS), 

César Ades (IEA-USP),  
Pedro Paulo Funari (Ceav-Unicamp) e 

Maurício Loureiro (Ieat-UFMG)
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Parcerias
No período 2008-2011, além da parceria com diversas unidades da USP, outras universidades e instituições de 

pesquisa, brasileiras e estrangeiras, o IEA também realizou atividades com dezenas de outros parceiros, entre os quais: 
Academia Brasileira de Ciências, SBPC, CNPq, Capes, Fapesp, Academia de Ciências do Estado de São Paulo, Socieda-
de Brasileira de Física, Instituto Internacional de Neurociências de Natal, Associação Nacional de Direitos Humanos, 
Pesquisa e Pós-Graduação, Fundação Konrad Adenauer, Fundação Bunge, Associação Brasileira de Reforma Agrária, 
CNRS, Academia Russa de Ciências, WWF, Embaixada da França, Consulado da Índia, “Folha de S.Paulo”, Editora 
Senac, Editora Record, Livraria Cultura, Instituto Vladimir Herzog, Oboré Projetos Especiais de Comunicações e 
Artes, Hospital Premier, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Centro David Rockefeller de Estudos 
Latino-Americanos de Harvard, Prospectiva Consultoria, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Exército 
Brasileiro e Força Aérea Brasileira. 

Novo regimento e metas
O novo regimento do IEA, que entrou em vigor em 2009, trouxe uma importante inovação institucional: normas 

oficiais para a criação de polos do Instituto nos campi da USP no interior. Além de detalhar aspectos dos objetivos e es-
trutura do Instituto e as competências do Conselho Deliberativo e da Direção, o novo regimento também define as cate-
gorias de pesquisadores do Instituto (professores visitantes, professores colaboradores, pesquisadores visitantes) e suas 
responsabilidades, bem como estabelece critérios para a criação e o funcionamento de grupos de pesquisa e cátedras.

Em janeiro de 2009, o IEA apresentou seu Plano de Metas para o triênio 2009-11. Nele foram previstas metas 
e ações relativas a várias atividades e necessidades do Instituto. Entre elas figura o esforço para a elaboração de um 
projeto que leve à construção do prédio do Instituto, a melhoria da infraestrutura física e de pessoal, a expansão das 
atividades em outros campi da USP, a diversificação das formas de produção de conhecimento, a melhoria dos serviços 
de comunicação e o incremento da captação de recursos.
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COMUNICAÇÃO

site
O site do IEA (www.iea.usp.br), produzido pela Divisão de Comunicação, é a principal fonte de informações sobre as 
atividades do Instituto. Nele são divulgadas notícias, agenda de eventos públicos, edições do boletim eletrônico, artigos 
e livros de pesquisadores, grupos de pesquisa e conferencistas convidados, informações sobre os números da revista 
“Estudos Avançados” e vídeos. Um novo site será lançado no início de 2012. Dele constarão novos serviços, como a 
Estante Eletrônica IEA, que terá artigos e outros textos de pesquisadores. 

Midiateca
Todos os eventos realizados no Instituto são transmitidos ao vivo pela web. Depois de editadas, as gravações em vídeo 
dos eventos são inseridas na Midiateca Online do site do IEA, podendo ser assistidas a qualquer momento por qual-
quer interessado. O acervo já reúne 430 vídeos de conferências, seminários, cursos e outras atividades.

Boletim “contato,”
Outro produto da Divisão é o boletim eletrônico quinzenal “contato,”, um veículo de divulgação de informações 
sobre projetos em desenvolvimento no Instituto e sobre sua agenda de atividades públicas. É enviado por e-mail a 
qualquer interessado. Atualmente seu cadastro de remessa é constituído por 12 mil pessoas. A divulgação do Instituto 
também se vale de serviços presentes na web, como o Facebook e o Twitter.

Banco de imagens
A Divisão também é responsável pelo registro fotográfico das atividades do Instituto. O Banco de Imagens conta com 
mais de 3 mil fotografias digitalizadas, que serão indexadas e tornadas acessíveis via site do Instituto.

atendimento
Jornalistas em busca de fontes para reportagens ou interessados na cobertura das realizações do Instituto são aten-
didos diariamente pela Divisão.
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