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Evidentemente, a fundamentação da mecânica do cont́ınuo encontra-se
diretamente relacionada às bases lançadas no Principia de I. Newton, publi-
cado no final do século dezessete, onde os corpos são encarados como unidades
pontuais.

Em linhas gerais, o desenvolvimento da mecânica do cont́ınuo se con-
textualiza na busca de compatibilizar o mundo f́ısico mecânico através de
corpúsculos interagindo à distância e de corpos cont́ınuos mais avantajados
que encerram interação interna por contato. Nesse sentido, no século dezoito,
foram fundamentais os desenvolvimentos de J. Bernoulli no estabelecimento
do prinćıpio do trabalho virtual, de D. Bernoulli para o fluxo de fluidos por
uma formulação baseada na conservação da energia e de J. d’Alambert por
associar o conceito de força com equações diferenciais parciais. Ainda no
século dezoito, os trabalhos de L. Euler e J. Lagrange, ao embasarem as
relações cinemáticas e dinâmicas para conjuntos de part́ıculas em interação,
em especial os conceitos de momento linear e angular, pavimentaram o cami-
nho para a formatação da mecânica dos meios cont́ınuos. Assim, no primeiro
quarto do século dezenove foi A. Cauchy quem, sem dúvida, formalizou as
equações do movimento e o conceito de tensão para corpos idealizados como
constitúıdos de um agregado cont́ınuo de part́ıculas. Em seu famigerado ar-
tigo de 1822, é apresentada a noção de tensão (embora sem o formalismo da
álgebra tensorial, que ainda não fora estabelecida), a entidade que relaciona
uma seção infinitesimal de um meio com a força nela aplicada, como hoje
expressa a fórmula de Cauchy. Dessa forma, pode-se dizer que Cauchy es-
tabeleceu a mecânica do cont́ınuo. Deve-se salientar que no tratamento de
Cauchy o tensor de tensão é estritamente simétrico, o que leva à denomi-
nada mecânica do cont́ınuo clássico no presente texto. Em seguida, ainda
no século dezenove e também sem o formalismo acerca da teoria dos tenso-
res, G. Piola estabeleceu um formato distinto para as equações envoltas na
mecânica do cont́ınuo ao trabalhar com as configurações de refererência (ma-
terial) e atual (espacial) dos meios cont́ınuos, possibilitando um tratamento
conceitual mais amplo para as deformações finitas. G. Kirchhoff, indepen-
demente, introduziu conceitos e formulações na mesma linha das propostas
por Piola. Assim, por exemplo, foram formalizados o que hoje se denomina
primeiro e segundo tensores de tensão de Piola-Kirchhoff. Contribuições fun-
damentais para a mecânica do cont́ınuo, ao longo do século dezenove, foram
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dadas por G. Green, ao generalizar muitos de seus equacionamentos através
de teoremas de integrais, e Lord Kelvin, ao formalizar questões energéticas e
termodinâmicas dos meios cont́ınuos. Rigorosamente, é importante frisar, o
tratamento da mecânica do cont́ınuo pela álgebra tensorial começou a tomar
corpo tão somente na interface dos séculos dezenove e vinte através de W.
Voigt e, principalmente, de G. Ricci-Curbastro e de T. Levi-Civita. Em re-
sumo, na transição entre os séculos dezenove e vinte, a mecânica do cont́ınuo
clássico estava bem estabelecida e deveras consistente. No século vinte, desde
seu ińıcio, muitas pesquisas se dedicavam a expandir os estudos acerca do
comportamento dos materiais para além da elasticidade e do fluxo de fluidos
newtonianos, em especial suas reologias, seu fraturamento e seus aspectos
dissipativos, como o atrito e a plasticidade.

No século vinte é essencialmente quando surge o que no presente texto é
denominado de mecânica do cont́ınuo generalizado. A mecânica do cont́ınuo
generalizado incorpora graus de liberdade internos em pelo menos algum
campo f́ısico, o que leva geralmente ao aparecimento de tensões-momento e,
consequentemente, diferindo-se da mecânica do cont́ınuo clássico, o tensor
de tensão torna-se assimétrico. Os primeiros conceitos relativos à mecânica
de um cont́ınuo generalizado foram apresentados pelos irmãos E. Cosserat e
F. Cosserat no começo do século vinte (Cosserat e Cosserat (1907), Cosserat
e Cosserat (1909)), ainda que, como posto em Exadaktylos e Vardoulakis
(2001), D. Bernoulli e Euler já tivessem trabalhado na formulação de proble-
mas espećıficos com gradientes de ordem mais alta para tratar o campo de
deslocamentos no cont́ınuo e, adicionalmente, P. Duhem tivesse sugerido es-
tratégias para a incorporação de rotações internas locais. Basicamente, ainda
que não trabalhassem com a álgebra tensorial, os irmão Cosserat formularam
o cont́ınuo com um grau de liberdade independente para as rotações inter-
nas, o que conduziu consequentemente à definição de um tensor de tensão
assimétrico devido ao aparecimento de tensões-momento no sistema. Curio-
samente, a atenção para aplicações da mecânica de um cont́ınuo generalizado
na engenharia só acabou se estabelecendo a partir da década de sessenta. Até
essa época, segundo Brown (1987), havia aplicações que recorriam a métodos
do cont́ınuo clássico equivalente e a métodos da teoria dos meios descont́ınuos.
Trabalhos como os de Mindlin e Tiersten (1962), Mindlin (1964) e Eringen
(1967) retomaram os aspectos teóricos da mecânica dos meios cont́ınuos ge-
neralizados. Especificamente, Mindlin (1964) estabeleceu a generalização
das teorias dos meios cont́ınuos. Segundo Figueiredo (1999), a redescoberta
das possibilidades dessa mecânica se deu em um simpósio da International
Union of Theoretical and Applied Mechanics em 1967 em Freudenstadt e
Stuttgart. O trabalho de Germain (1973) oferece uma śıntese abrangente
dessa retomada da mecânica dos meios cont́ınuos generalizados, com o autor
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apresentando uma espécie de unificação da formulação das diversas teorias.
Excelente contextualização histórica sobre a utilização da mecânica dos meios
cont́ınuos generalizados pode ser encontrada em Maugin e Metrikine (2010),
publicação dedicada a trabalhos que se valem da mecânica do cont́ınuo ge-
neralizado apresentados no evento EUROMECH Colloquium 510 em 2009
em Paris em comemoração do centenário do livro dos irmãos Cosserat, e
Altenbach et al. (2011). Adicionalmente, a partir do final do século vinte
e adentrando o século vinte e um, extensões da mecânica do cont́ınuo ge-
neralizado se deram, a exemplo, através da teoria dos gradientes de ordem
mais alta, da teoria não-local, da mecânica fractal e de análises em espaços
não-euclidianos.

Tópicos e teorias mais recentes no tratamento dos meios cont́ınuos, e mui-
tas vezes ainda em aberto, podem ser elencados, como a relação intŕınseca
entre a geometria diferencial e a mecânica do cont́ınuo, a mecânica configu-
racional, que teve J. Eshelby como pioneiro, os estudos sistemáticos expe-
rimentais e computacionais da interação de diferentes escalas da matéria e,
ainda, a mecânica relativ́ıstica do cont́ınuo.

A mecânica dos meios cont́ınuos, maiormente a mecânica do cont́ınuo
clássico, ao longo do tempo, foi sistematicamente incorporada como ferra-
mental para a solução de problemas acerca de sólidos e de fluidos em enge-
nharia. No que tange à geologia estrutural, os conceitos e as formulações
da mecânica do cont́ınuo se constituiram no arcabouço do entendimento da
deformação das rochas somente a partir do final da primeira metade do
século vinte. Em Maugin (2013), Maugin (2014) e Maugin (2016), donde
boa parte deste pequeno histórico foi tirada, é exposto de forma exemplar o
desenvolvimento histórico detalhado da mecânica do cont́ınuo ao longo dos
últimos séculos e, em especial, no século vinte. Por sua vez, em Hobbs (2019),
onde o autor dispõe um excelente histórico da geologia estrutural como um
todo, pode-se encontrar uma contextualização histórica sobre a utilização da
mecânica do cont́ınuo em geologia estrutural.
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