
organização 
Luciana Saboia 
Ana Elisabete Medeiros 
Paola Ferrari 

PROJETO, ENSINO E ESPAÇO UNIVERSITÁRIO:  
O Instituto Central de Ciências (ICC-UnB) 

e outras arquiteturas 



Reitora
Vice-Reitor

Márcia Abrahão Moura
Enrique Huelva

Diretora

Conselho editorial

Germana Henriques Pereira

Germana Henriques Pereira (Presidente) 
Fernando César Lima Leite
Ana Flávia Magalhães Pinto
Andrey Rosenthal Schlee
César Lignelli
Gabriela Neves Delgado
Guilherme Sales Soares de Azevedo Melo
Liliane de Almeida Maia
Mônica Celeida Rabelo Nogueira
Roberto Brandão Cavalcanti
Sely Maria de Souza Costa



PROJETO, ENSINO E ESPAÇO UNIVERSITÁRIO:  
O Instituto Central de Ciências (ICC-UnB) 

e outras arquiteturas 



Equipe editorial

Coordenação de produção editorial
Revisão

Diagramação

Marília Carolina de Moraes Florindo
Mariana Donner
Mônica Luce Bohrer

© 2022 Editora Universidade de Brasília

Direitos exclusivos para esta edição: 
Editora Universidade de Brasília
Centro de Vivência, Bloco A – 2ª etapa, 1º andar  
Campus Darcy Ribeiro, Asa Norte, Brasília/DF 
CEP: 70910-900 
Site: www.editora.unb.br 
E-mail: contatoeditora@unb.br

Todos os direitos reservados.  
Nenhuma parte desta publicação poderá ser 
armazenada ou reproduzida por qualquer meio 
sem a autorização por escrito da Editora.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Biblioteca Central da Universidade de Brasília – BCE/UNB)

Heloisa Faustino dos Santos - CRB 1/1913

  Projeto, ensino e espaço universitário [recursos 
eletrônico] : o Instituto Central de Ciências  
(ICC - UnB) e outras arquiteturas /  
organizadoras, Luciana Saboia, Ana Elisabete  
Medeiros, Paola Ferrari. ‒ Brasília : Editora  
Universidade de Brasília, 2023. 

 293 p.

 Formato PDF.
ISBN 978-65-5846-092-3. 

 
 1. Universidade de Brasília. Instituto Central  
de Ciências. 2. Arquitetura. 3. Campi  
universitários. I. Saboia, Luciana (org.). II.  
Medeiros, Ana Elisabete (org.). III. Ferrari,  
Paola (org.).

CDU 727:378.4

P964



Sumário

Apresentação | Luciana Saboia Fonseca Cruz e Ana Elisabete de Almeida Medeiros 7

PARTE 1 | Projeto e Ensino: a universidade de Brasília e outras arquiteturas no Brasil 

1. Da gênese e magnitude da praça | Matheus Gorovitz, Maria Cláudia Candeia de Souza 18

2. Grelha modular na ilha artificial: O projeto da Cidade Universitária no Rio de Janeiro e o ensino de arquitetura | Guilherme Carlos Lassance dos Santos Abreu 34

3. O Campus Joaquim Amazonas da UFPE: criação, consolidação, desafios atuais e perspectivas | Fernando Diniz Moreira 44

4. A Faculdade de Arquitetura da UFRGS, o ensino e a Arquitetura Moderna Brasileira no Sul (1940/1960) | Sérgio Moacir Marques 62

5. Da megaestrutura à estrutura mínima: o sistema básico da Universidade Federal de Minas Gerais | Carlos Alberto Batista Maciel 84

ICC | Caderno de imagens 95

PARTE 2 | O Instituto Central de Ciências: projeto, construção e vivência

6. O instituto de Niemeyer | Andrey Rosenthal Schlee 152

7. Planos e projetos do Instituto Central de Ciências, 1963/2013 | Cláudio Oliveira Arantes 184

8. A complexidade da síntese | Elcio Gomes da Silva, Juliano Caldas de Vasconcellos e José Manoel Morales Sánchez 202

9. Projeto e questões ambientais: percorrendo o Instituto Central de Ciências | Cláudia Naves D. Amorim, Caio Frederico e Silva e Guilherme O. Sales  222

10. O ICC como espaço museológico | Reinaldo Guedes Machado  240

11. Berçário de inovação e integração de saberes | Frederico Flósculo Pinheiro Barreto 252

CONSIDERAÇÕES FINAIS  | Projeto e memória: (re)configurações do ICC

12. O Instituto Central de Ciências da Universidade de Brasília:  pedagogia e megaestrutura | Paola Caliari Ferrari Martins 266

Índice remissivo 279







PARTE 1

Projeto e Ensino: a universidade de Brasília e outras arquiteturas no Brasil



ICC



Figura 1 – Vista aérea. Maquete do ICC e da Praça Maior. Projeto 
elaborado pelo CEPLAN, 1969. 





Figura 2 – Vista aérea. Maquete do ICC. Projeto de Oscar 
Niemeyer. 



Figura 3 – Vista superior. Maquete do ICC. Projeto de Oscar 
Niemeyer. 



Figura 4 – Croquis de Lucio Costa. Plano piloto da Universidade 
de Brasília, 1962. 





Figura 5 – Planta de locação do ICC no Campus Darcy Ribeiro. Desenho de V.E.S.  1963.  





Figura 6 – Planta do ICC - pavimento térreo. Desenho de Oscar Kneipp. 1965.  





Figura 7 – Planta do ICC - sobreloja. Desenho de Oscar Kneipp. 1965. 





Figura 8 – Planta do ICC - subsolo. Desenho de Oscar Kneipp. 1965.  





Figura 9 – Corte transversal, ICC. Desenho de Oscar Kneipp. 1965.   





Figura 10 – Corte longitudinal dos auditórios - Bloco B, ICC. Desenho de Oscar Kneipp. 1965.    





Figura 11 – Detalhe da cobertura, ICC. Desenho de Lelé. 1964. 





Figura 12 – Detalhe de visita das canaletas nas vigas em “V” que formam o piso do pavimento térreo e da sobreloja,  ICC. Desenho de 
Oscar Kneipp. 1964. 





Figura 13 – Detalhe das vigas calhas da cobertura, ICC. 
Desenho de Oscar Kneipp. 1964.





Figura 14 – Vista do Bloco C a partir do pavimento térreo. 
Estrutura para execução do jardim. 







Figura 15 – Vista da montagem do ICC, iniciada pela Ala Sul.  



Figura 16 – Vista do subsolo. Montagem de placas pré-moldadas 
para contenção do solo. 



Figura 17 – Vista do subsolo. Moldagem no local de suportes em 
forma de cálice.  



Figura 18 – Vista interna da montagem do Bloco C.  



Figura 19 – Vista do pavimento térreo. Montagem das vigas que 
formam o piso da sobreloja.  



Figura 20 – Vista aérea do Campus Universitário Darcy Ribeiro. 
Em primeiro plano, o ICC em execução. Ao fundo, a Asa Norte.  



Figura 21 – Vista do pavimento térreo. Montagem da escada de 
acesso ao subsolo. 



Figura 22 – Vista do Bloco A. Em primeiro plano, a estrutura para 
execução do jardim. 



Figura 23 – Vista aérea do ICC em 
execução. 



Figura 24 – Vista da fachada oeste do ICC. 



Figura 25 – Vista aérea do Campus Universitário Darcy Ribeiro. 
Em primeiro plano, os blocos projetados para serviços gerais, os 
SGs. Ao fundo, o Lago Paranoá. 



Figura 26 – Vista aérea do Campus Universitário Darcy Ribeiro. Em primeiro plano, o Hospital 
Universitário de Brasília. 





Figura 27 – Vista aérea do Campus Universitário Darcy Ribeiro. Em primeiro plano, os edifícios da Reitoria e da Biblioteca Central. Ao 
fundo, a Asa Norte. 



Figura 28 – Vista aérea do Campus Universitário Darcy Ribeiro. Em primeiro plano, os edifícios da Biblioteca Central, da Reitoria e do ICC. 



Figura 29 – Vista  da Praça Central. Ao fundo, a fachada do ICC. 



Figura 30 – Vista do Bloco B, área externa.



Figura 31 – Vista interna do Bloco A. Vestibular.           



Figura 32 – Vista interna do Bloco A. 



Figura 33 – Vista do Teatro de Arena na Praça Central. Ao fundo, 
a fachada leste do ICC. 



Figura 34 – Vista do Teatro de Arena na Praça Central. Ao fundo, 
a fachada leste do ICC. 



Figura 35  –  Vista da fachada leste do ICC. 



Figura 36 – Vista do Bloco C. Jardim interno no pavimento térreo 
e laboratórios no subsolo. 



Figura 37 – Vista do hall de acesso principal para o jardim 
interno. 



Figura 38 – . Vista da sobreloja do Bloco A. Trecho do ICC 
ocupado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. A parte do 
térreo com pé-direito duplo foi ocupada com ateliês de projeto. 



Figura 39 – Vista do acesso principal para o Lago Paranoá. 



Figura 40 – Vista interna da circulação longitudinal. Ao centro, no sentido 
transversal, vista do hall de acesso.  
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Projeto, Ensino e Espaço Universitário:  
o Instituto Central de Ciências (ICC-UnB) e outras arquiteturas 

Curriculum resumido dos organizadores:

Luciana Saboia Fonseca Cruz 
Professor Associada da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Arqui-

tetura da Universidade de Brasília (UnB). Docente permanente do Programa 
de Pós-graduação em Urbanismo (PPGFAU - UnB) e bolsista de Produtivi-
dade em Pesquisa do CNPq desde 2019. Foi vice-diretora da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo (2015-2019) e coordenadora do Programa de Pós-
-graduação em Arquitetura e Urbanismo  (2019-2021). Atua como pesquisa-
dora visitante no laboratório Office for Urbanization  da GSD Harvard, EUA, 
pesquisadora associada ao LOCI, UCLouvain, Louvain-la-Neuve, Bélgica; ao 
Laboratoire Infrastructure, Architecture, Territoire - LIAT, ENSA Paris-Ma-
laquais, França. Pesquisa e publica sobre a relação entre paisagem, apropria-
ção social e teoria do projeto com enfoque nas questões sobre modernidade, 
urbanismo moderno e novas capitais.

Ana Elisabete de Almeida Medeiros
Arquiteta  e Professora Associada da Faculdade de Arquitetura e Urbanis-

mo da Universidade de Brasília, doutora em Sociologia pela Universidade de 
Brasília, SOL/UnB (2002) incluindo um período de estágio no Center of La-
tin American Studies da University of California Berkeley, CLAS/UC Berke-
ley (2001). Realizou estudos de pós-doutoramento no Laboratoire PACTE, 
IUG/IGEA - UPMF e foi pesquisadora visitnate no Latin American Centre 
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da University of Oxford. Pesquisa e publica sobre a preservação do patrimô-
nio cultural e suas interfaces com questões da arquitetura e urbanismo mo-
dernos, da teoria e ensino de projeto, tendo buscado aproximações recentes 
com os campos da ciência política e etnografia. Foi consultora da UNESCO 
no Escritório Nacional em Brasília, em 2009 e hoje coordena o Projeto de 
Pesquisa Arquiteturas Impressas, parte do Grupo de Pesquisa Documenta-
ção, Modelagem e Preservação do Patrimônio Cultural UnB/CNPq, vincula-
do ao LabEUrbe (PPG/FAU-UnB), Laboratório de Estudos da Urbe do qual 
foi fundadora e Coordenadora (2013-2015). 

Paola Caliari Ferrari Martins
Arquiteta e Professora do Departamento de Projeto, Expressão e Re-

presentação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
de Brasília. Coordena o Centro de Documentação Edgar Graeff, biblio-
teca setorial da FAU/UnB (2015). É membro do grupo de pesquisa Topos 
- Paisagem, Projeto, Planejamento (UnB/CNPQ), e participa da  pesquisa 
Projeto e Representação e Estudos sobre o Projeto de Edificação: ontolo-
gia, método e experiência, coordenado pelo prof. dr. Jaime Gonçalves de 
Almeida. Pesquisa questões relacionadas à concepção e desenvolvimento 
do projeto de arquitetura, especialmente na temática campus universitá-
rio, com interesse na articulação entre o processo de ensino-aprendiza-
gem e o espaço arquitetônico. Está com a tese em elaboração intitulada: 
“Campus universitário e megaestrutura: o Instituto Central de Ciências e 
a impermanência da universidade”.

Curriculum resumido dos autores:

Matheus Gorovitz
Professor titular  do Departamento de Teoria e História da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília. Graduado pela Fa-
culdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (1963), 
possui mestrado(1989) e doutorado (1996) pela Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo; estagio de pós doutorado na Uni-
versidade Paris I Sorbonne (2000). Publicou: Brasília, uma questão de escala, 
Os riscos do projeto e A invenção da Superquadra. Participa do Grupo de 
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Pesquisa Projeto e Estética sediado na FAU UnB com interesse nas áreas de  
Projeto e História da Arte e da Arquitetura.

Maria Cláudia Candeia de Souza
Doutora em Arquitetura e Regeneração Urbana pela Universidade de Tó-

quio. É professora no Departamento de Projeto, Expressão e Representação 
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília (FAU-
-UnB). Coordena do grupo de pesquisa “Geometria Construtiva: possibili-
dades na arte e na arquitetura” (FAU-UnB) e atualmente desenvolve pesquisa 
sobre arte e arquitetura japonesa contemporânea no Núcleo de Estudos Asi-
áticos da Universidade de Brasília (NEASIA-UnB).

Guilherme Carlos Lassance dos Santos Abreu
Professor titular e diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (FAU-UFRJ). Professor permanente 
do Programa de Pós-graduação em Urbanismo (PROURB-UFRJ) e Bolsista 
de Produtividade em Pesquisa do CNPq desde 2016. Arquiteto pela Ecole 
dArchitecture de Toulouse (1992), é doutor em Ciências da Arquitetura pela 
Universidade de Nantes (1998) com atuação na Universidade de Columbia 
em Nova York,  e outras instituições como  ENSA Marseille, ENSA Paris-
-Malaquais e Université Paris-Est na França. É diretor do UrCA (Urbanismo, 
Crítica e Arquitetura) - um grupo de pesquisa que se dedica ao estudo de 
abordagens alternativas para a cidade contemporânea, com foco especial na 
urbanização periférica do Sul Global.

Fernando Diniz Moreira
Doutor em Arquitetura pela University of Pennsylvania (2004). É profes-

sor titular da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Foi professor 
visitante na Fu Jen Catholic University, Taiwan (2019), Universidade Técni-
ca de Lisboa (2011) e na University of Pennsylvania (2003-2004), ICCROM 
Fellow (2008) e Samuel H. Kress Foundation scholar (2003-2004). Bolsista 
produtividade do CNPQ, coordena o projeto de pesquisa Lugar e Tectônica 
na Arquitetura Contemporânea com inúmeras publicações no Brasil e exte-
rior. Sua área de interesse reside em teoria e história da arquitetura, história 
do urbanismo e conservação com experiência profissional em conservação 
urbana e arquitetônica, tendo participado das equipes do planos diretores e 
planos urbanísticos.
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Sérgio Moacir Marques
Doutor em Arquitetura Moderna Brasileira pela Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul. Atualmente é professor Associado da FA/UFRGS e líder 
do grupo de pesquisa O ENSINO E A PESQUISA DO PROJETO_A Produ-
ção da Arquitetura Moderna e Contemporânea, CNPq/PROPAR. Foi sócio 
do MooMAA - Moojen & Marques Arquitetos Associados (1987/2019) com 
projetos premiados e publicados no Brasil e exterior, atua na área de projetos 
de arquitetura, urbanismo e comunicação visual. Temas de interesse: Ensino 
do Projeto de Arquitetura e Urbanismo, Arquitetura Moderna, Arquitetura 
Contemporânea, Arquitetura Latino-Americana. 

Carlos Alberto Batista Maciel
Arquiteto, Doutor em teoria e prática de projeto, professor adjunto da Es-

cola de Arquitetura da UFMG, sócio do escritório Arquitetos Associados. Foi 
diretor e coordenador geral de projetos do Departamento de Planejamento 
Físico e Projetos da UFMG entre 2010 e 2013. É fundador do escritório Ar-
quitetos Associados, estúdio colaborativo com prática arquitetônica extensa 
e reconhecida. Estuda as  inserções fortemente influenciadas pela paisagem 
e suas pré-existências.

Andrey Rosenthal Schlee
Doutor em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo 

(1999) e professor Titular da Universidade de Brasília. Foi Diretor da Fa-
culdade de Arquitetura e Urbanismo da UnB e Diretor do Departamento de 
Patrimônio Material e Fiscalização do IPHAN. Dedica-se preservação do pa-
trimônio cultural, arquitetura brasileira, arquitetura no Rio Grande do Sul e 
arquitetura e urbanismo em Brasília, como também às questões relacionadas 
com a melhoria do Ensino de Arquitetura e Urbanismo.

Cláudio Oliveira Arantes
Arquiteto e urbanista formado na Universidade de Brasília, atua no Cen-

tro de Planejamento Oscar Niemeyer (CEPLAN) da Universidade de Brasília 
desde 2003.

Elcio Gomes da Silva
Doutor em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília. 

Arquiteto da MGSR Arquitetos Associados, Analista Legislativo na funçã o 
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Este livro chegou em boa hora, e tem como foco um objeto extraordinário: o Instituto Central de Ciências (ICC), 

edifício estruturador do campus da Universidade de Brasília (UnB), projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e 

equipe. Em abril de 2022, a UnB comemorou 60 anos de existência (1962-2022). O ICC faz parte da história da 

universidade pública brasileira e foi resultado de uma experiência inovadora de organização universitária aliada 

ao processo de planejamento espacial e inovação tecnológica construtiva – a pré-fabricação de uma megaes-

trutura. A proposição foi elaborada por um grupo de educadores, intelectuais e profissionais – arquitetos e en-

genheiros, principalmente – liderados por Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira. No livro, o ICC é abordado por diferentes 

enfoques. Mas chama a atenção o subtítulo discreto de sua capa: “e outras arquiteturas”. Refere-se a uma seção 

de artigos dedicados a outras universidades nacionais: UFRJ, no Rio de Janeiro; UFPE, em Recife; UFRGS, em Porto 

Alegre; e UFMG, em Belo Horizonte. Depreende-se da leitura dessa seção fatos intrigantes, por exemplo, a inter-

rupção e posterior abandono de duas experiências de organização institucional universitária: a do campus da 

UnB e da UFMG. Entretanto, os articulistas não levam em conta as forças nem os atores envolvidos na questão. 

Porém, a luta atávica pelo poder das corporações da universidade é inquestionável. Temos como consequência 

a pulverização dos edifícios no campus. O leitor e a leitora encontrarão este e outros fatos acerca do ICC e das 

outras arquiteturas mencionadas ao longo da obra.

Jaime Gonçalves de Almeida
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