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RESUMO 

DISSERTACAO DE MESTRADO 

Ariane Dnrce Maciel Silva 

Esta disserta9ao e o resultado de urn estudo exploratorio que tern como objetivo 

principal apreender algumas caracteristicas e particularidades da dinfunica da Ciencia e 

Tecnologia de Alimentos, atraves da trajetoria percorrida pela area desde sua emergencia 

no pais, chegando ate os dias de hoje. 0 perfil atual da area foi tra9ado atraves da analise da 

comunidade cientifica brasileira, representada pelos bolsistas de produtividade em pesquisa 

doCNPq. 

0 estudo baseou-se em urn Ievantamento dos documentos de cunho historico, nas 
informa9oes contidas nos curriculos dos bolsistas, nos relatorios operacionais do CNPq 
referentes as bolsas de produtividade em pesquisa concedidas no periodo de 1996 a 1999, 
assim como em entrevistas realizadas com pesquisadores da area, preferencialmente 
bolsistas. A analise foi conduzida em dois focos, a produ9ao cientifica dos bolsistas e a 
pos-gradua9ilo no Brasil. 

Os resultados obtidos revelam que o estado atual da area reflete as politicas e pianos 

de consolida9ao Ievados a efeito pela propria comunidade academica, atraves de sua a9ao 

nas institui9oes de C&T- universidades, centros de pesquisa e agencias financiadoras. 
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ABSTRACT 

MASTER'S THESIS 

Ariane Duree Maciel Silva 

This thesis is the result of an exploratory study that has as its main aim to learn 
about some of the characteristics and unique conditions of the dynamics of Science and 
Technology in the field ofF ood, through the study of the trajectory which has been covered 
since the emergence of this field in the country, up to current times. The current profile of 
the area has been traced through an analysis of the Brazilian scientific community, as it is 
represented by researchers who have received grants to develop work in productivity in 
research in the CNPq (the National Council for Developments in Science and Technology). 

The study has been based on research involving documents of a historical nature, 
information contained in the resumes of the researchers who have received grants in the 
field, the operational reports of the CNPq with respect to the grants towards productivity in 
research which were given out in the period from 1996 to 1999, as well as based on 
interviews conducted with researchers in the field, particularly those who have received 
grants. The analysis was carried out while taking up two focuses, that of the scientific 
production of the researchers having grants and that of the scope of graduate work in 

Brazil. 
The results obtained have shown that the current state of the field reflects the 

policies and plans for consolidation which have been put into effect by the academic 
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INTRODU<;AO 

Procurou-se com a condw;:iio deste estudo exploratorio apreender algumas 

caracteristicas e particularidades da dinfunica da area de Ciencia e Tecnologia de 

Alimentos, desde sua emergencia no pais, chegando ate os dias de hoje. 

Para tanto, buscou-se identificar a trajetoria institucional por essa area do 

conhecimento, atraves do uso de documentos de cunho hist6rico. 0 perfil atnal da Ciencia e 

Tecnologia de Alimentos foi tra~ado atraves da amilise da comunidade cientifica brasileira, 

atuando nesta area aqui representada pelos bolsistas de produtividade em pesquisa do 

CNPq, e com o foco em duas frentes de investiga~o, a produ~iio cientifica e a p6s

gradua~iio. 

0 argumento que se desenvolve e o de que o estado atnal da area reflete as politicas 

e pianos de consolida~o Ievados a efeito pela propria comunidade academica, atraves de 

sua a~iio nas institui~oes de C& T - universidades, centros de pesquisa e agencias 

financiadoras. 

0 estabelecimento das politicas cientificas pelos orgiios governamentais conta com 

a participa~iio ativa da comunidade cientifica e o planejarnento das a~oes politicas para o 

setor de C&T e tiio mais eficiente quanto mais se conhecem as dinfunicas e o 

funcionarnento das diferentes areas do conhecimento. 

0 crescimento da ciencia e a dire~iio da mesma siio fenomenos socialmente 

construidos por uma rede de atores sociais que negociarn prioridades, financiarnentos, 

significados e ate mesmo o reconhecimento de resultados de pesquisa como verdadeiros ou 

falsos. Neste contexto, entender o funcionarnento de determinada area do conhecimento e 

fundamental para que se possarn propor politicas de desenvolvimento para a mesma, tanto 

por parte dos organismos governamentais de C&T quanto da propria comunidade cientifica. 

As arullises aqui mostradas tratarn das caracteristicas gerrus e especificas da 



comunidade cientf:fica da area de Ciencia e Tecnologia de Alimentos e foram utilizados 

como fonte de info~o prirruiria os dados dos relat6rios operacionais do CNPq e os 

curriculos dos pesquisadores com bolsa de produtividade em pesquisa no periodo 

delimitado entre os anos de 1996 e 1999. As informa~J:oes obtidas destas fontes foram 

interpretadas a luz de entrevistas com representantes da area, baseadas no roteiro 

apresentado no anexo VIII, utilizado com bastante flexibilidade, conforme a evolu9iio dos 

depoimentos dos pesquisadores. 

Minha forma9iio academica e a experiencia profissional adquirida como Ana1ista em 

C&T do CNPq possibilitaram um conhecimento previo de algumas caracteristicas da area 
e dos mecanismos de concessiio da bolsa de produtividade em pesquisa, auxiliando na 

condu~J:iio das aruilises, interpreta~J:iio das informa~J:oes e formula~J:ao das conclusoes. Por 

outro !ado, com a reali:z.alj:ao deste estudo, os esclarecirnentos obtidos sobre a pratica de 

pesquisa na area de Ciencia e Tecnologia de Alimentos foram fimdamentais como parte de 

minba qualf:fica~o profissional. 

Este trabalbo esta organizado em 3 capitulos. 0 primeiro capitulo fala da genese e 

do desenvolvimento da area de Ciencia e Tecnologia de Alirnentos, abordando OS principais 

acontecirnentos e datas mais relevantes para sua institucionaliza~j:iio. Dado o importante 

papel desempenhado pela Sociedade Brasileira de Ciencia e Tecnologia de Alimentos -

SBCTA, neste cenitr:io, foi a ela dedicado um item especf:fico. Tem-se, assim, a 

contextualiza~J:ao dos estagios de desenvolvimento da area e uma breve perspectiva dos 

novos rumos da Ciencia e Tecnologia de Alimentos no pais. 

No segundo capitulo, a hist6ria do CNPq e recuperada de maneira sucinta, com 

enfoque no Programa de Bolsas de Produtividade em Pesquisa - PQ - fonte de info~iio 

deste estudo, que serve de base para a compreensiio do processo de avalia~j:iio das 

solicitalj:oes em termos dos criterios adotados para a concessiio do auxilio solicitado. 

0 terceiro capitulo descreve o perfil da area de Ciencia e Tecnologia de Alimentos 

segundo as caracteristicas da comunidade cientf:fica composta pelos bolsistas de 

2 



Produtividade em Pesquisa do CNPq, identificados como elite academica representativa da 

area Sao apresentados os resultados das aruilises dos dados obtidos a partir dos relatorios 

operacionais e curriculos dos pesquisadores, depoimentos dos pesquisadores e uma 

avaliac;:ao da situac;:ao da p6s-gradua<;lio atraves dos cursos oferecidos na area Neste ponto 

os dois eixos da aruilise se aproximam, sendo mostradas as influencias reciprocas exercidas 

pelo perfil atual dos pesquisadores da area e a distribuic;:ao espacial e qualitativa da p6s

graduac;:ao. 

Espera-se que os resultados obtidos com esse estudo possam contribuir para as 

ac;:oes politicas relacionadas ao desenvolvimento da Ciencia e Tecnologia de Alimentos, 

nao s6 nas agencias de fomento mas tambem nas instituic;:oes que fazem pesquisa na area, 

bern como na associac;:ao da pesquisa aos programas de p6s-graduac;:ao, propiciando a 

racionalizac;:ao dos recursos. 
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CAPITULO I 

TRAJETORIAS DA PESQUISA NA AREA DA CIENCIA E TECNOLOGIA 

DE ALIMENTOS 

1.1 Estagios no desenvolvimento da area de Ciencia e Tecnologia de Alimentos 

1.1.1 Dos processos artesanais a indnstrializa~iio - uma visiio global do setor. 

A pesquisa na area de Ciencia e Tecnologia de Alimentos apresentou diferentes 

estilgios de desenvolvimento. No panorama internacional, reportando-nos ao seculo XIX, o 

estligio inicial deu-se dentro do contexto geral de industrializa91io ocidental. 

" As funl")es de conservac;iio e preparo de alimentos deixam o ambiente 
domestico e artesanal para se instalar nas estruturas industriais e capitalistas 
do Ocidente (MALASSIS, 1973)". 

Ainda, segundo Malassis, na epoca pre-industrial europeia, conservar alimentos 

significava transforma-los em novos produtos, como queijos, carnes defumadas ou cerveja 

Portanto, o seculo XIX foi marcado por processos artesanais de tratarnento das rnaterias 

prirnas alimentares. 

No seculo XX, iniciaram-se OS processos de preparayaO dos alimentos. Com a II 

Guerra Mundial, novos produtos especificos sao desenvolvidos: sopas instantaneas, na 

Alemanba, e o cafe soluvel, nos EUA. Seguindo-se a esse desenvolvimento, o "boom" 

economico do p6s-guerra favoreceu o crescirnento da industria de alimentos, trazendo o 

desenvolvimento de novas tecnologias e produtos. Paralelamente, a produ9ao agricola foi 

se organizando em funyao das exigencias industriais condicionantes e das especificayoes do 

produto final, evoluindo da simples transformayao dos produtos agricolas para a fabricayao 

de substitutivos deles na indUstria de alimentos. 

Sirnultaneamente, com a intensifica91io do processo de urbaniza9ao, a industria de 

alimentos especializou-se em novos ramos, no sentido de atender a urna demanda cada vez 

maior de alimentos pre-processados. Nos anos 50, a abertura deste vasto mercado acelerou 

a internacionaliza9ao do setor de alimentos; a comercia!izayiio de novos produtos estirnulou 
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a expanslio do mercado. Cresceu, entao, a inter~ao da pesquisa com a industria de 

alimentos e dessas com as indUstrias quimica e de aditivos. 

A busca pela redu9ao nos custos, diversifica9ao da produ9iio, amplia9ao do mercado 

e incorpor~ao de novas tecnologias trouxe urn movimento de concentr~ao das 

agroindUstrias que passaram, durante os anos 60 aos anos 70, a formar grandes complexos 

internacionais, fortemente integrados, em grupos restritos aos paises industrializados. A 

pesquisa e desenvolvimento de urn produto novo nos paises avan9ados representava a 

primeira etapa, seguindo-se o produto "maduro", quando entao, seu cousurno era expandido 

aos paises em desenvolvimento, e finalmente a "standartiz.a9ao", com a produ9iio e 

consurno nos paises em desenvolvimento. 

1.1.2. Evolu9iio da Pesquisa na area de alimentos. 

Atrelada ao desenvolvimento da indUstria, a pesquisa na area de alimentos teve, em 

urn primeiro estagio, como objeto central a preserva9ao dos alimentos, com pouca 

preocupa9ao com aspectos relacionados ao sabor, aroma e seu valor nutricional. Com a 

evolu9ao dos processos tecnol6gicos, a investiga9ao cientifico-tecnol6gica, atenta ao 

crescimento do mercado consumidor mais exigente, passou a se dedicar ao 

desenvolvimento de produtos alimentares de grande acei~ao, com a conserv~ao do 

maximo valor nutricional. 0 esfor90 da pesquisa de produtos enriquecidos, destinados aos 

programas de comp!ementa9iio alimentar para pre-escola, gestantes e nntrizes, sao os sinais 

dessa mudan93- Outras Jinhas de investig~ao seguem a busca de tecnologia para 

substitui9ao de materia prima importada por similares nacionais, tendo como exemplos, as 

farinhas na indUstria de panific~ao, as massas alimentares e as bolachas. Iniciam-se, 

tambem, pesquisas explorat6rias para melhorar o aproveitamento dos recursos marinhos e 

dos rios. 

A Ciencia do Seculo XX segue urn novo paradigrna: "viver mais, porem bern e com 

saUde" (LAJOLO,l999). A nova onda de preocupa9ao com saUde corporal e mental 

disseminada na sociedade traz a busca pelo aurnento na expectativa, associada a qualidade 

da vida. A ciencia de Alimentos e entao colocada perante urn novo desafio: garantir urna 

alimenta9ao segura, promovendo a manuten9ao da saude, porem atendendo a individuos 
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geneticarnente diferentes, com necessidades e respostas igualmente diferentes. Os 

alimentos adquirem, dessa forma, recomendayoes nutricionais diferentes. 

A preocup~ao anterior do valor nutritivo, expresso na forma de aleg~oes de 

conteudo (biodisponibilidade), evoluiu para o argumento de me!horarnento de funyao 

:fisiol6gica ( aumento de fun<;:ao ), chegando ao que seria o estagio atual da ciencia de 

alimentos, com as alegay()es de propriedades ou de saude. As aleg~oes ou "claims", 

encontram-se, hoje em dia, nos chamados alimentos funcionais (anteriormente designados 

de "alimentos com condiyoes nutricionais especificas''), que proporcionam resultados de 

beneficios a saude, alem de cumprir suas funyoes nutricionais basicas. Dentre esses, o 

auxilio na reduyao do risco de contra<;:ao de doenyas cronico-degenerativas, como por 

exemplo as do sistema imonul6gico e circulat6rio. Assim como os polemicos transgenicos 

pretendem revolucionar a cadeia produtiva, os alimentos funcionais, ou "nutragenicos", 

vern ganhando esp~o lentamente. 

0 conceito de alimen~o funcional ja vern sendo desenvolvido pelos cientistas 

japoneses, M mais de 20 (vinte) anos, a partir da ideia de explorar o potencial de saude 

contido nos alimentos para deter o aumento das doenyas cronico-degenerativas na 

populayao. De Ia para Cli, as pesquisas espalharam-se por universidades e institutos de 

pesquisa e empresas de todo o mundo. Apesar da biodiversidade brasileira, os alimentos 

funcionais desenvolvidos ate o momento pela pesquisa especializada ainda sao em nilmero 

pequeno. A pioneira neste tipo de pesquisa no Brasil foi a Escola Superior de Agronomia 

Luis de Queiroz- ESALQ, que em 1976, iniciou estudos que deram origem a uma formula 

para combater a obesidade. 

1.1.3 Realiza~oes da ciencia de alimentos no seculo XX e perspectivas para o 

novo milenio 

Recuperando urn pouco da hist6ria do uso de tecnicas na conservayiio de alimentos, 

o uso do frio na conservayao de alimentos foi desenvolvido ainda no contexto das 

sociedades andinas pre-colombianas (TROLL, 1968). No inicio do desenvolvimento da 

Tecnologia de Alimentos, aplicou-se muito da arte e os conhecimentos basicos envolvidos 

nos diversos processos nao eram suficientemente desenvolvidos; a industrializayao tomou 

possivel, atraves do emprego de novas tecnologias, modificar profundamente a questao da 

conservayao/transforma<;:ao dos alimentos. 
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Durante o seculo que passou, as realizayoes da ciencia contribuiram para a melhoria 

da segurans;a e da qualidade do que comemos. Dentre essas, algumas merecem destaque e 

servem para ilustrar a trajet6ria percorrida pela Ciencia e Tecnologia de Alimentos nos 

Ultimos anos, publicada em urn artigo da revista Alimentos & Tecnologia (2000).1 

No inicio do seculo XX, surgiram inovas:oes como a embalagem a vacuo, criada 

para prolongar a validade dos alimentos; a inven~ao do processo de hidrogenas:llo para 

prevenir que as gorduras saturadas se tornassem ran~osas; e os processos de congelamento, 

resultando tambem no prolongamento da validade dos alimentos e diminui~o do 

desperdicio. Na sequencia, ocorreu o desenvolvimento do congelamento a vacuo, e da 

adi~lio de vitamina D ao Ieite atraves de radia~o ultra violeta, em 1933. A produ~ao 

automatizada de alimentos concentrados, desidratados e congelados, com processamento e 

empacotamento asseptico, melhoram a qualidade e seguran~a dos alimentos com reten~lio 

de nutrientes, na decada de 40. 

Na linha de alimentos frescos, a embalagem em atmosfera controlada e Ian~ em 

1950, preservando os alimentos e retendo seu sabor original, aroma, forma e textura, 

quando desidratados. Todo o processamento passa entlio a ser controlado por computador, 

melhorando a qualidade e eficiencia do processo. E e na decada de 60, ap6s infuneras 

pesquisas, que as latas assepticas slio adotadas pelos produtores de alimentos. 

Os processos de irradia~ao de alimentos come~ a ser desenvolvidos e aprovados 

paulatinarnente, durante as decadas de 80 e 90, assim como avan~os na area da tecnologia 

de recombina~o genetica de DNA. 

Alguns desenvolvimentos importantes do seculo estendem-se durante varias 

decadas, como o enriquecimento de alimentos ( os nutrientes perdidos durante o 

processamento sao incorporados de volta aos alimentos) e a fortificas:ao (adi~lio de 

nutrientes que nlio estavam originalmente presentes nos alimentos ). 

Esta fase da tecnologia de alimentos corresponde a passagem do processamento e 

analise, principalmente conservas:ao, para a sintese de novos alimentos, que incorporam os 

1 A cronologia apresentada a seguir e derivada em parte do fusciculo da "Food Techrwlogy", uma publicas:iio 

do "Institute of Food Techrwlogist" (IF1), dos Estados Unidos. 
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nutrientes desejados na medida correta, adicionam novos sabores sinteticos, aromas, e 

tambem diio forrnatos e consistencia difurentes. A indUstria de alimentos se moderniza e se 

associa a industria quimica. 

Finalmente, as previsoes para o novo milenio apontam para uma aproximaviio cada 

vez maior da Ciencia e Tecnologia de Alimentos com a Nutri9iio e a Medicina: o 

tratarnento personalizado do consumidor, disponibilizando produtos para atender a 

diferentes necessidades nutricionais de determinados grupos de individuos, com 

caracteristicas especificas. Esta ideia corresponde a tendencia atual dos consumidores 

buscarem alimen~ segura com promoviio de saUde. Alguns pesquisadores arriscam 

prever que a alimenta9iio no futuro sera feita atraves de pilulas, como op9iio na obtenviio de 

nutrientes diarios. 

Em entrevista publicada na mesma revista, Manfred Kroger, Ph.D., professor da 

Universidade do Estado da Pennsylvania, declarou: 

"Talvez tenhamos, por exemplo, 'vending machines' que nos permitiriio 
programa-las a partir de urn perfil de saiide e entao obter uma pilula com o 
maximo de nutrientes necessarios". E continua: "... as pessoas, 
provavelmente, iriio continuar a saborear suas comidas favoritas como steaks e 
chocolates, pon\m as pilulas nutrientes irao compensar dietas niio tao 
saudaveis ou complementar as saudaveis".(p.:46). 

Pelo exposto neste item, fica claro que o setor de alimentos esta entre os que mais 

demandam inoW9oes, reforvando sua intima rela9iio de dependencia com a investiga9iio 

cientifica e tecnol6gica e como mercado consumidor. 

A tendencia mundial de busca por alimentos mais saudaveis e equihbrados, 

atualmente faz parte da realidade brasileira, exigindo o desenvolvirnento de produtos com 

maiores teores de fibras, vitaminas e sais minerais e reduzidos em gorduras, ~ucares e 

s6dio. 

0 aumento de doenvas cr6nico-degenerativas no Brasil e no mundo, dentre elas as 

doenvas cardiovasculares, cancer, diabetes, obesidade, entre outras, tern sido relacionado as 

modific~oes no padriio alimentar e no estilo de vida das pessoas. Dados da Organiza9iio 

Mundial de SaUde - OMS - mostram que essas doenvas cr6nico-degenerativas respondem 
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por 70-80% das mortes nos paises desenvolvidos e cerca de 40% nos paises em 

desenvolvimento (SALGADO, 1999). 

A o besidade, antes associada a superalimentas;ao e com forte incidencia nos paises 

ricos, vem-se manifestando de forma perigosamente crescente nos paises em 

desenvolvimento, e nlio necessariamente nas camadas mais abastadas da populaylio. Sendo 

os alimentos mais ricos em proteinas tambem mais dispendiosos, as dietas carregadas em 

carbohidratos sao a base da alimentas;lio de pessoas de baixa renda. Por outro !ado, as 

transformas;oes nos processos produtivos reduzem o dispendio de energia fisica diario, 

dificultando a queima de calorias, alem da aceleraylio no ritrno de trabalho, que deixa pouco 

tempo para o esporte e o lazer. 

Os beneficios e riscos de novos alimentos e das substilncias ativas presentes em 

novas formulas;oes precisarn estar dispombilizados de maneira clara nos r6tulos desses 

produtos, transformando a rotulagem em uma linba de comunicaylio segura entre as 

empresas produtoras de alimentos e os consumidores, bern como em urn instrumento que 

permita as autoridades sanitarias a realizaylio da fiscalizayao e controle desses produtos. 

0 CODEX Alimentarius, criado em 1962 com o objetivo de definir as normas, 

orientas;oes e recomendayoes sobre a segurans;a e qualidade dos alimentos, tomou-se em 

1994 o organismo de referenda no setor, da Org~lio Mundial do Comercio- OMC. 0 

comite do CODEX Alimentarius do Brasil, atuando em conjunto com a Agencia Nacional 

de Vigililncia Sanitaria - ANA!Ministerio da Saude, conferiram ao ano de 1998 urn marco 

hist6rico na legislas;lio de alimentos no Brasil, sendo publicada uma serie de portarias, 

internalizando as Resoluy()es do Mercosul, referentes a Rotulagem de Alimentos e 

Alimentos para Fins Especiais. Hii que se ressaltar que o Brasil foi o primeiro pais a 

intemalizar essas recomenday()es (RODRIGUES, 1999). 

1.2 A genese e o desenvolvimento da Ciencia e Tecnologia de Alimentos no 

Brasil 

A Ciencia e Tecnologia de Alimentos e caracterizada como sub-iirea das Ciencias 

Agriirias nas principais agencias de Fomento, dentre elas o CNPq (Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Cientifico e Tecnol6gico), a CAPES (Coordenadoria de 

Aperfeis;oamento de Pessoal de Nivel Superior) e a FAPESP (Fundayao de Amparo a 
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Pesquisa do Estado de Sao Paulo), compreendendo dessa forma o espectro de Ciencias 

Aplicadas voltadas para as atividades de produyao de alimentos e materias primas 

alimentares de origem animal e vegetal. 

Nesse contexto de Ciencia Aplicada, pode ser observada como campo academico, 

campo de atua~iio profissional e ainda como uma area do conhecimento. No campo 

academico, figura a jusante de outras disciplinas do conhecimento tais como: Matematica, 

Biologia, Fisica, Quimica e Ecologia, guardando ainda estreita re~iio com a Economia, a 

Sociologia e a A~iio. Caracteriza-se, assim, por uma natureza multidisciplinar, 

constituida por uma serie de ciencias afins e complementares. 

Constitui-se em area do conhecimento propria, conforme pode-se depreender dos 

seguintes indicativos: possui uma sociedade cientifica, atuante desde 1967, sendo composta 

por uma diretoria executiva e urn Conselho (eleitos em assembleia geral a cada dois anos), 

s6cios efetivos, honorllrios, patronos, estudantes, coletivos e membros; possui membros 

representantes nos comites das agencias de fomento. Apresenta, ainda, public~oes 

especializadas, a saber: Informativo SBCT A (Bimensal), Boletim SBCT A (Semestral), 

Revista da SBCTA (Semestral) e public~oes avulsas (manuais tecnicos, livros resumos 

dos congressos, etc.). Esses indicadores encontram-se detalhados em parllg:rafos seguintes, 

dedicados a Sociedade Brasileira de Ciencia e Tecnologia de Alimentos - SBCTA, neste 

capitulo. 

No campo de a~ profissional, compreende uma ampla gama de ~oes, 

envolvendo todas as fuses de produ~iio, conserv~o, transformayiio e aproveitamento dos 

alimentos e de materias primas alimentares. Sendo assim, produtos ao natural, e cada vez 

mais, tambem, a sintese e o preparo dos alimentos, constituem objetos de uma serie de 

atividades cientifico-tecnol6gicas desenvolvidas pelos profissionais que atuam junto a esta 

area. No campo das Ciencias Agr3rias, a profissiio de Engenheiro Agronomo foi a primeira 

a ser regulamentada, seguindo-se a Medicina Veterinaria, a Engenharia de Pesca, a 

Engenharia Florestal, a Engenharia Agricola, a Engenharia de Alimentos e a Zootecnia 

(CNPq,l998b). 

A Ciencia e Tecnologia de Alimentos, enquanto area do conhecimento, tern sua 

origem institucional nos Departamentos de Ciencia e Tecnologia de Alimentos que foram 

estabelecidos e cresceram dentro das Universidades. A especi~iio do profissional, 

10 



derivada da complexidade crescente do sistema de produ9ffo de alimentos, conduziu a 

segmentayao em sub-areas bern distintas, tendo como principais especialidades: Ciencia de 

A!imentos, Tecnologia de A!imentos, Engenharia de A!imentos e Nutri((ao. Como corpo de 

conhecimento, portanto, e constituida de tecnicas, conceitos, ideias e compreensoes, em 

tomo de urn objeto de estudo: os alimentos e/ou materias primas alimentares a partir de 

recursos naturais. 

0 desenvolvimento do ensino e da pesquisa na area de Alimentos no Brasil, ate 

1973, encontra-se retratado no II PBDCT- Plano Basico de Desenvolvimento Cientifico e 

Tecnol6gico: Pesquisa Fundamental e P6s-gradlla((ao "Alimentos", elaborado em 1974. Ali 

sao apresentados alguns marcos hist6ricos do desenvolvimento do ensino e da pesquisa na 

area de Ciencia e Tecnologia de Alimentos que merecem destaque. 

0 primeiro deles e a cria((ao da Imperial Estayao Agronomica de Campinas, em 

1887, como objetivo de prornover estudos relacionados como desenvolvimento de uma 

agricultura racional, tendo em vista as condi~oes especificas da regiao paulista no Ultimo 

quarto do seculo XIX, em virtude da expansao da lavoura cafeeira Destaca-se a cria((llo, na 

reforma de 1907, de urn "Laborat6rio de Fermentayao Industrial", para atender aos 

interesses das florescentes indUstrias de laticinios, vinho e aguardente (Albuquerque, 1986). 

Dessa institui((llo de pesquisa originou-se o atuallnstituto Agronomico de Campinas 

(lAC). Nota-se, desde entao, a estreita rela~ao da pesquisa na area de Ciencia e Tecnologia 

de Alimentos com a produ((lio agropecuaria, sendo as primeiras atividades no campo de 

Alimentos rea!izadas em conjunto com as atividades do campo da tecno1ogia agricola. 

Urn grande incentivo a pesquisa em Ciencia e Tecnologia de Alimentos, no anode 

1958, deu-se no estado de Sao Paulo no lAC, gr~as ao enorme apoio da Secretaria de 

Agricultura desse estado, que colocou como programa prioritario o plano de obras que 

originaria, mais tarde, o atual Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL). A execu9ffo 

deste plano iniciou-se como envio de 14 (quatorze) engenheiros agronornos ao exterior, 

para se especializarem em diversos temas da Ciencia e Tecnologia de Alimentos. Este 

nucleo inicial de pesquisadores serviu de base para a cria~ao, em 1964, do Centro Tropical 

de Pesquisa e Tecnologia de A!imentos (CTPA), anexo ao lAC. 
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Este e o marco do nascimento de urn 6rgao com dedica~ especifica a pesquisa na 

area de Ciencia e Tecnoiogia de Alimentos, voltada inicialmente para produtos alimenticios 

de origem vegetaL 

Foi, portanto, a partir da c~iio do CTPA e sua posterior transformayiio, em I 969, 

no ITAL, que foi dada maior aten~, por parte das autoridades govemarnentais, a 

programas de pesquisa no campo da Ciencia e Tecnologia de Alimentos, passando o 

referido Instituto a atuar, tambem, na area de produtos de origem animal. 

Do !ado do ensino e treinamento profissional formaL a primeira cadeira, no nivel de 

graduayiio, atinente aos problemas de alimen~, tern seu registro no anode 1911, quando 

a entiio Escola de Farmacia de Ouro Preto, hoje Faculdade de Farmacia e Bioquimica da 

Universidade de Ouro Preto, se instalou no Brasil. Atividades de ensino e pesquisa no 

campo da Tecnologia de Alimentos foram tambem desenvolvidas na disciplina de 

Tecnoiogia Agricola da Escola Superior de Agricultura Luis de Queiroz, a partir de I 933. 

Percebe-se, entiio que, desde sua origem, a Ciencia e Tecnoiogia de Alimentos 

brotava simultaneamente de duas perspectivas disciplinares, quais sejam, a agronomia e a 

farmacia. Isto vai se refletir, como veremos no capitulo III, no perfil dos profissionais da 

area, ate os dias de hoje. 

Na regiao Nordeste, o esforyo de pesquisa e ensino nessa area foi tambem 

intensificado com a criayiio, em 1962, do Departamento de Frutas e Hortaliyas da 

Universidade Federal do Ceara 

E interessante notar que a area academica surge quase como resposta a demanda, 

tanto no caso do estado de Sao Paulo, onde se relaciona estreitamente a pesquisa 

agronomica vinculada a produyiio agricola, como no estado do Ceara, especializado na 

produ~ de sucos de frutas tropicais. 

Ainda que tenha sido criado com a funyao precipua de pesquisa, o IT AL tambem 

oferecia, a partir de 1965, cursos de curta dura~, na area de alimentos. Esta iniciativa 

serviu de base para os entendimentos entre o Dr. Andre Tosello (diretor do ITAL) eo Dr. 

Zeferino V az, presidente da Comissao Organizadora encarregada da instituiyao da 

Universidade Estadual de Campinas, para que fosse criado urn curso especifico nesta area 

dentro da universidade que estava surgindo. 
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E, entao, instituida a 1 a Faculdade de Tecnologia de Alimentos do pais, que formou 

a primeira tunna de profissionais voltados especificamente para esta area em 1972. 0 

relat6rio da Comissao Organizadora da UNICAMP, elaborado pelo Dr. Zeferino Vaz, 

trouxe argumentos decisivos para a aprovavao da proposta de criayao do curso de nivel 

superior em Tecnologia de Alimentos2
: 

"Na oportunidade, apos havernws percorrido todas as installlfoes 

semi-industriais e laboratorios de pesquisa, o Uustre Engenheiro Dr. Andre 
Tosello fez-nos re/ato minucioso das atividades:fim do lnstituto, llnico no 

hemisferio sui e destinado a dar assistencia tecnico cientifu:a tis industrias de 

alimentos. Aprendenws, atraves de sua palavra, que no BrasU a soma dos 
capitais ap/icados nas centenas de fabricas que industrializam alimentos de 
todos os tipos so e inferior aos aplicados na indllstrio petrolifero e que nos 
E.E. U. U. supera os desta. Apesar disso niio hti, niio so no pais mas em todo o 
hemisferio sui, uma so escola destinada a fo17na¢o de projissionais 
especia/izados em tecno/ogia de Alimentos. 0 que hti, sim, e que certas 
faculdades ministram algumas discip/inas relacionadas ao assunto, de 

mistura porem com dezenas de oatras que pouco tem a ver com a tecno/ogia 
de alimentos, por se destinarem a outros fms. Nenhuma porem cuida 
planejadomente, mediante um programa equilibrado, comp/eto e complexo, 
da tecnologia de todos os tipos de alimentos conw ap/icafiio simultiinea da 
ciincia e da engenharia na fabrictlfiio, distribuifiio e consunw dos produtos 
alimenticios. •• 0 curso superior de tecnologia de alimentos visaria pois a 

forntafiio de profzssionais diferenciados, aptos a orientar e dirigir 
tecnicamente a industrializafiio de alimentos, a inspefiio e higiene, a antilise, 
o controle de processos, a p/aniftcllfiio tecnica e economica, o ensino e a 
pesquisa." 

Inicialmente foi instituida como Faculdade de Tecnologia de Alimentos (FTA), em 

1967, aproveitando-se da estruturaja montada na UNICAMP (institutos de ensino basico) e 

no Centro Tropical de Pesquisas e Tecnologia de Alimentos (CTPA), hoje Instituto de 

Tecnologia de Alimentos (ITAL), atraves de seus laborat6rios e usinas piloto. Ate 1971 as 

duas instituiy()es - FT A e IT AL, embora administrativarnente independentes, funcionavam 

no mesmo locale sob a mesma direyao. Ravia perfeita integrayao entre ambas. (Carvalho, 

1990). Nesse primeiro momento, as aulas eram ministradas de acordo com a 

disponibilidade de horario dos alunos, em sua maioria profissionais ja com formavao basica 

em outras areas afins. 

2 Parte do relatorio da Comissao Organizadora da Universidade. Documento do Arquivo Central da Unicamp, 

19 de Dezembro de 1966. 
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Cabe ainda esclarecer que o curso foi reconhecido pelo Govemo Federal atraves do 

decreto-Iei 68644 de 21105/1971, tendo suas atividades regulamentadas pelo CNFEA 

somente em 1972. No entanto, o Dr. Tosello, em 1975, obteve a aprovaviio para mudanva 

de denominaviio do curso para Faculdade de Engenharia de Alimentos (FEA), conforme era 

de seu gosto, habilitando assim urn pro:fissional com atribuivoes de urn engenheiro pleno 

para atender as necessidades da indUstria no Brasil. 

Reconhece-se, neste, urn marco fundamental ao desenvolvimento da area de Ciencia e 

Tecnologia de Alimentos. Ate o momento da criaviio da FTA da UNICAMP, a tecnologia 

de alimentos tinha sido objeto de considerayiio em varios cursos, sob a forma de enfases, 

modalidades ou opy3es nos cursos de Farrnacia, Bioquimica, Agronomia, Zootecnia, 

Medicina Veteriru\ria, Nutriviio e Engenharia. 

No mesmo ano de I 967 em que se criou a FT A, no dia 08 ( oito) de Abril, foi 

instituida tambem a Sociedade Brasileira de Ciencia e Tecnologia de Alimentos- SBCTA, 

a partir de uma sugestiio do Dr. Andre Tosello. Este, ap6s ter participado de uma reuniiio 

em Vars6via, Polonia, por ocasiiio do II Congresso Internacional de Cifmcia e Tecnologia 

de Alimentos realizado em Agosto de 1966, sentiu a necessidade premente da cfiaviio de 

uma entidade que atuasse junto ao meio academico, as instituivoes de pesquisa, aos 6rgiios 

do governo, as empresas privadas e a indUstria de alimentos, bern como junto a outros 

segmentos da comunidade interessados nas questoes alimentares e nutricionais. 0 objetivo 

principal era congregar OS pro:fissionais Jigados a area de AJimentos a partir desta data 

A SBCTA fui entiio fundada como uma sociedade civil, sem fins Iucrativos, com 

sede na cidade de Campinas, Sao Paulo. Teve como seu primeiro presidente o Dr. Walter J. 

Santos. Sua atuayiio esta voltada a promovao e ao estimulo da geraviio e disseminavao de 

conhecimentos em Ciencia e Tecnologia de Alimentos; orientayiio e defesa da aplicavao 

desses conhecimentos para o Bern Comum; apoio a integraviio e ao intercfunbio social e 

tecnico-cientifico entre os pro:fissionais de Ciencia e Tecnologia de Alimentos; defesa e 

orientavao dos destinos da Ciencia e Tecnologia de Alimentos, entendendo-a como 

manifestayiio e patrimOnio cultural de regioes, povos e nayoes (Boletim SBCT A, 1998). 

Dentre os eventos realizados pela sociedade, o mais importante e o Congresso 

Brasileiro de Ciencia e Tecnologia de Alimentos- CBCTA, que acontece a cada 2 (dois) 

anos, percorrendo diferentes Iocalidades do territ6rio nacional. Comemorando, atualmente, 
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o XVII encontro, o CBCT A tern proporcionado, ao longo desses anos, a divulgavao de 

conhecimentos gerados, entre profissionais e pesquisadores de universidades, institutos de 

pesquisa e empresas da area de Alimentos no nivel nacional e internacional. 

Destacam-se entre suas principais atividades a edivao de publicavoes tecnico

cientificas e de informavoes relevantes ao setor de alimentos: Informativo SBCTA -

bimensal; Boletim da SBCTA- Semestral; Revista da SBCTA- Semestral e publicavoes 

avulsas (manuais tecnicos, livros de resumos dos congressos, etc.). Celebra, ainda, 

convenios, contratos e outras formas de prestavfio de servivos com pessoas fisicas ou 

juridicas, de direito publico ou privado, nacionais ou estrangeiros. A SBCT A e filiada ao 

Institute of Food Technologists- 1FT e e membro do Internacional Union of Food Science 

& Technology- IUFoST. 

A sociedade conta hoje com 6 (seis) se9oes regionais nos seguintes estados: 

Amazonas, Minas Gerais, Parani, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sui e mais 

5 (cinco) secretarias executivas nos seguintes estados: Alagoas, Bahia, Ceani, Para1ba e 

Santa Catarina. Demonstra, dessa forma, todo o seu potencial como entidade promotora do 

intercfunbio nacional e internacional entre os pro:fissionais ligados a area 

Para homenagear a obra pioneira de seu fundador, a sociedade instituiu o "Premio 

Andre Tosello", como reconhecimento a outros profissionais que apresentem destaque em 

suas realizaviies na area de Alimentos, que e entregue a cada dois anos, geralmente no "Dia 

Mundial da Alimentavao". 

0 processo de institucionalizavao da pesquisa e forma91io em Ciencia e Tecnologia 

de Alimentos seguiu em ritmo acelerado a partir da segunda metade da decada de 60. Em 

1968, criou-se o primeiro curso de p6s-graduavfio estruturado de acordo com a lei, na 

Faculdade de Ciencias Farmaceuticas da Universidade de Sao Paulo, a partir da evoluvfio 

dos cursos de especializavfio e aperfeivoamento ministrados nessa escola, desde 1964. 0 

curso de doutorado teve inicio em 1971. Tambem nesse ano foi implantado o curso de p6s

graduavfio no Departamento de Nutrivao da Universidade Federal de Pernambuco, com 

enfase nos aspectos nutricionais. Outra iniciativa no nivel de p6s-graduavaO foi a cnavao 
em Campinas, na Faculdade de Tecnologia de Alimentos, dos cursos de mestrado nas areas 

de Ciencia, Engenharia e Tecnologia de Alimentos, a partir de 1968, e posteriormente o 

doutorado em Ciencia de Alimentos em 1974. 

15 



Na tentativa de uniao de esfon;os para urn mellior conhecimento dos processos 

tecnol6gicos envolvidos na obtenyfu>, preparo e conserva9ao dos alimentos, na busca da 

forma9ao de equipes multidisciplinares, revertendo-se em uma a9ao mais racional e mellior 

alicer9ada para a soluyao dos problemas surgidos na area, em 1972 forrnulou-se o Plano 

Nacional Integrado de Tecnologia de Alimentos - PLANITA , cujas metas e objetivos 

forarn incorporados ao I e II PBDCT (1973/1974). 

Buscando a inte~o de institutes de pesquisa e universidades, em 1974 

promoveu-se a assinatura de urn Protocolo de colabor~ao entre a Secretaria da Agricultura 

do Estado de Sao Paulo e a Universidade de Sao Paulo, representados pelo ITAL e a 

Escola Politecnica e a Faculdade de Ciencias Farrnaceuticas, para particip~ao em cursos 

de p6s-grad~o em Engenharia de Alimentos (mestrado) e Ciencias de Alimentos 

(mestrado e doutorado ), respectivamente. 

Seguindo a ordem cronol6gica encontra-se, a seguir, uma sintese das principais 

datas e respectivos acontecimentos mais relevantes para a area, de 1887 a 1975. 

1887- Cria\!iio da Imperial Esta9ao Agronomica de Campinas. 

1907- Cri~o do "Laboratorio de Fermenta\!iio Industrial"(originando-se, mais tarde, o 

ITAL). 

1911 - 1• cadeira, no nivel de graduayao, atinente aos problemas de alimenta\!iio, na Escola 
de Farmacia e Bioquimica da Universidade de Ouro Preto. 

1927- Reforma da Imperial Esta\!iio Agronomica, com a cria9iio de S~s Basicas, 

Aplicadas e de Praticas Culturais. 

1933- Desenvolvimento de atividades no campo da Tecnologia de Alimentos na disciplina 
de Tecnologia Agricola na ESALQ/USP. 

1958 - Envio de 14 ( quatorze) engenheiros agr6nomos ao exterior para especializayiio em 
diversos campos da Ciencia e Tecnologia de Alimentos. 

1962 - Criayao do Depto. de Frutas e Hortaliyas na UFCE. 

1963 Inicia-se o programa de forma\!iio de pessoal tecnico-cientifico com apoio da 
OEA e do governo do Estado de SP. 
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1964- C~ao do Centro Tropical de Pesquisa e Tecnologia de Alimentos- CTP A 
Oferecirnento dos prirneiros cursos de especializa9ao na area na F aculdade de 
Ciencias Fannaceuticas!USP. 

!965 - Cursos de curta dura9iio na area de alirnentos oferecidos no CTP A. 

1967 -1• Faculdade de Tecnologia de Alimentos!UNICAMP 
Cria~o da Sociedade Brasileira de Ciencia e Tecnologia de Alirnentos -

SBCTA. 

1968 - Prirneiros cursos de p6s gradtla9iiO estruturados: 
Faculdade de Ciencias Farmaceuticas!USP; 
Curso de Mestrado na FTAIUNICAMP (DT- 1974). 

1971- Curso de p6s-gradtla9iio no Depto. de Nutri9iio da UFPE (enfuse nos aspectos 
nutricionais). 

Estrutura9ao do curso de Doutorado na Faculdade de Ciencias Farmaceuticas/USP. 

1972- PLANITA- Plano Nacional lntegrado de Tecnologia de Alimentos. 
Desenvolvimento Integrado da Pesquisa Msica, Pesquisa para o desenvolvimento 

industrial e engenharia, e a comercializa9ao ( I e II PBDCT). 

1973/74- I e II PBDCT- Pesquisa Fundamental e p6s-gradua9iio "Alimentos". 

1974- Protocolo de colabo~o: Secretaria de Agriculturado Estado de SP (ITAL) e 
USP (Escola Politecnica e Faculdade de Ciencias Fannaceuticas ). 

1975 - Transforffia9iiO da FT A em Faculdade de Engenharia de Alirnentos -
FEAIUNICAMP. 
Inicio dos cursos de p6s-gradtla9iiO (Mestrado ): 

• Tecnologia de Alimentos- Universidade Federal do Ceara- UFC 

• Ciencia e Tecnologia de Alimentos- Universidade Federal de Vi9osa- UFV. 

A partir desta data verifica-se a continuidade dos prograrnas jii existentes e a 

diversific~ao das linhas de pesquisa em algumas unidades, bern como a c~ao de novas 

instituiyoes e cursos em diversas regioes do pais, conforme retratado nos quadros !.1 e I.2 . 
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QUADRO I.1 - Cursos de P6s grad~ao oferecidos pelas institui~es de ensino 

ate 1978. 

FEAAIUNICAMP 
Mestrado Engenharia de Alimentos 

Mestrado T ecnologia de Alimentos 

Mestrado Ciencia de Alimentos 

Doutorado Ciencia de Alimentos 

DTRJESALQ/USP 

Mestrado T ecnologia de Alimentos 

DBN/FCF/USP 

Mestrado Ciencia de Alimentos 

Doutorado Ciencia de Alimentos 

DBTF/FCF/USP 

Mestrado Tecnologia Bioquimica-Fannaceutica 

DCA/ESALQ 

Mestrado Ciencia dos Alimentos 

DETAL!ESA!UFV 

Mestrado Ciencia e tecnologia de Alimentos 

UFRRJ 

Mestrado Ciencia e tecnologia de Alimentos 

EP/USP 
Mestrado Engenharia de Alimentos 

DNUT!UFPe 

Mestrado Nutris:8-o 

STA!UFC 
Mestrado T ecnologia de Alimentos 

Fonte: A&P 1978 

'Tambem esta sendo ministrado curso de p6s-graduac;iio de Microbilogia de Alimentos, 
constante do programa do curso de p6s-graduas;ao de Microbiologia Agricola. 
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QUADRO !.2- Instituivoes mais relevantes de pesquisa ate 1978 

ITAL Instituto de Tecnologia de Alimentos- SP 

ICTA!UFRGS Instituto de Cieneias e Tecnologia de Alimentos- RGS 

IMT Instituto Marui de Tecnologia- SP 

IO!USP Instituto Oceanognifico - SP 

CIENTEC Fundavao de Ciencia e Tecnologia- RGS 

ITEP Instituto Tecnol6gico do Estado de Pernambuco- PE 

CETEC Fundafi:aO Centro Tecnol6gico de Minas Gerais- MG 

CEPED Centro de Pesquisa e Desenvolvirnento - BA 

LCM!UFC Laborat6rio de Ciencias do Mar - CE 

IPMIMM Instituto de Pesquisas da Marinha- RJ 

Fonte: A&P 1978 

1.3 Docomentos historicos de Avalia~ao da Ciencia e Tecnologia de 

Alimentos 

1.3.1 Avalia~ao & Perspectivas 1978 

A elabofa'raO de documentos de "Avaliafi:ao e Perspectivas" de areas do 

conhecimento vinha sendo periodicamente promovidas pelo CNPq, com o prop6sito de 

apresentar uma aruilise da situa'rlio prevalecente no pais, nas diversa areas, procurando 

prever os seus reflexos no desenvolvirnento economico. Essa av~ao e acompanbamento 

estavam previstos nas atribuifi:oes estatutarias do PBDCT, para o Conselho, no que 

concernia ao desenvolvirnento cienti:fico e a formayao de recursos humanos. Outra 

finalidades, de grande importancia, qual seja a fomecer, a 6rgaos governamentais com 

responsabilidade no desenvolvirnento cientifico e tecnol6gico, a empresa brasileira e ao 

proprio pesquisador, uma visao abrangente das areas de seu interesse. 
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Dessa forma, foram elaborados documentos para quarenta e quatro areas do 

conhecimento, dentre as quais a Ciencia e Tecnologia de Alimentos (volume VI). A 

preparayao dos documentos foi confiada a pesquisadores brasileiros representatives da 

comunidade cientifica do Pais, alguns integrantes dos comites assessores do CNPq, e mitros 

especialmente convidados seguindo sugestiio dos primeiros. Realizada com base no exame 

de questionarios preenchidos pelas instituiyoes consultadas e em outras informayoes obtidas 

diretamente ou de documentos existentes, nao comportando, portanto, a utilizayiio de 

metodologias usuais de acompanbamento de programas, sendo feitas apreciayoes de 

natureza predominantemente qualitativa. 

Participaram da elaborayiio do documento para a area de Alimentos: Dr. Cyro 

Gonyalves Teixeira, ITAL - Campinas, SP (redator); Prof. Dr. Urge! de Almeida Lima, 

ESALQ - Piracicaba, SP; Prof. Dr. Franco Maria Lajolo, FCF/USP - Sao Paulo, SP; Prof. 

Dr. Dilson Teixeira Coelho, UFV - Viyosa, MG e Dr. A.gide Gorgatti Netto, ITAL -

Campinas, SP. 

Diante do breve retrospecto exposto na introduyao deste estudo e com base nos 

dados apresentados no documento acima citado, observa-se que o esforyo de pesquisa na 

area foi dirigido a programas nutricionais, ao desenvolvimento de produtos enriquecidos, 

destinados aos programas de complementayao alimentar do pre-escolar, gestantes e 

nutrizes. Ressalta-se tambem outra linha de pesquisa, objeto de grande enfase durante o 

periodo relatado acima, na busca de tecnologias que possibilitassem a substituiyiio de 

materias primas importadas por similares nacionais ( obtenyiio das farinhas a partir de 

materia prima nacional para a industria de panificayiio, diversas massas alimenticias e 

bolachas). Foram iniciadas tambem algumas pesquisas explorat6rias, como objetivo de urn 

melhor aproveitamento de recursos marinbos e de liguas interiores para obtenyiio de 

alimentos destinados tanto ao mercado intemo como extemo. 

Da analise do panorama ora apresentado, depreende-se que a pesquisa cientifico

tecnol6gica na area de Alimentos estava apenas despertando. Grande incremento foi dado 

ao ensino em Ciencia e Tecnologia de Alimentos com a implantayiio de cursos 

especializados no nivel de graduayiio e p6s-graduayiio, tratando-se, portanto, de urn setor 

muito complexo, com problemas variados, que exigiam para sua soluyiio uniiio de foryas de 

diversos setores do conhecimento humano. 

20 



Sendo a area interdisciplinar, exigiu a coordena\i[o para unifica'(ao de linguagens e 

socializa'(ii.o de conceitos de varias areas subsidiarias, o que requeria urna convivencia e 

colabora\i(o de diferentes unidades nas universidades, problema de solu9ii.O nao corriqueira. 

Seguindo a divisao regional, o documento AvaJia9ao & Perspectivas 1978 

apresentou urn retrato da sitna'(ao da area no Brasil ate entao: 

Na regiao Norte, o quadro revelava a incipiencia da pesquisa e ensino, colocando a 

necessidade de urn levantamento dos potenciais de rnaterias prirnas da regiao, ainda muito 

pouco conhecidos. Algum interesse de pesquisa aparece por parte do Instituto de Pesquisa 

da AmazOnia (INPA) em dedicar-se rnais a problemas relacionados com a area de 

Alirnentos. 

A regiao Nordeste encontrava-se relativamente mais desenvolvida, especialrnente 

nos estados do Ceara, Pernambuco, Panuba e Bahia, sendo as principais linhas de pesquisas 

nas universidades federais e institutos de pesquisas: o aproveitamento de frutas tropicais e 

frutos do mar, questoes relacionadas a nutri'(iio humana e utiliza((ii.o de energia solar na 

conserva((ii.O de alirnentos e introdu\i(o de variedades rnais adequadas para a 

industrializa'(ao, respectivamente. A forrna'(iio do corpo tecnico especializado nas diversas 

areas deveu-se sobretudo a convenios firrnados com universidades do exterior (EUA e 

Sui9a) e com institui9oes de ensino da regiao Sudeste (principalmente do Estado de Sao 

Paulo) e com a FAO (Organiza'(ao de Agricuitura e Alimenta'(ao das Na'(oes Unidas). 

0 documento apontava, no entanto, a necessidade de rnaior integra'(ao entre as 

diversas institui9oes existentes, para melhor aproveitamento da capacidade tecnica 

disponivel, atraves da organiza'(ao de equipes muitidisciplinares para desenvolver estudos 

mais aprofundados das frutas tropicais. Indicava tambem a falta de pesquisa sobre o 

desenvo lvimento de alirnentos para atender as demandas regionais, a partir de rnaterias 

prirnas disponiveis e em potencial, bern como a premencia de cria((ii.O de outros cursos de 

gradua\i[o e p6s-gradlla'(ii.o. 

Nas regioes Sui e Sudeste encontrava-se a rnaior concentra'(ao de atividades de 

pesquisa e ensino no pais. Consequentemente, verificava-se tambem urna grande 

concentra((ii.o de tecnicos nessas regioes como rnaior nfunero de trabalhos publicados. 0 

documento apontou urna intera9iio satisfat6ria entre as institui9oes, com varios convenios 

firrnados inclusive com institui9oes do exterior. A divulga\i[o tecnico cientifica dos 

21 



trabalhos era considerada como apresentando urn born indice, contando com publicas:5es de 

livros e revistas especializadas. 

0 documento destacava que, na regiiio Sudeste, eram realizadas pesquisas em quase 

todos os setores das diversas sub-areas de alimentos, tanto em produtos de origem vegetal 

como animal, mas recomendava a ampliayiio dos temas de modo a abordar questoes 

relativas a tox:icidade e residuos de pesticidas, micotox:inas, fisiologia p6s-colheita, 

bioquimica da materia-prima de origem vegetal, avaliavao e controle de qualidade e o 

estabelecimento de normas e padroes de qualidade. Apontava tambem que os campos de 

tecnologia de pescados e de outros recursos marinhos ainda se encontravam em fuse 

incipiente. 

Na regiao Sui, o documento recomendava que especial atenvao deveria ser dada a 
crias:ao e oferecimento de cursos de p6s-graduayao, ainda em fuse de estruturayiio. Quanto 

aos temas, indicava que a pesquisa deveria voltar seus esfurs:os ao desenvolvimento ou 

adaptava:o de tecnologias adequadas aos grandes potenciais da regiiio: soja, trigo, milho, 

arroz, carne, pescado, frutas de clima temperado e hortaliyas. 

De acordo com esta avaliayao, pouco havia sido feito na area de alimentos na regi!io 

Centro-Oeste. Apenas alguns projetos de pesquisa no campo da nutris:ao humana foram 

identificados na Universidade de Brasilia- UnB. 

Reunindo proposiy()es para o aperfeiyoamento e desenvolvimento do ensino e 

pesquisa na area, o documento deixou registrado, atraves do trabalho dos membros do 

grupo designados para tal, as recomenday()es para as areas de Formayiio de Recursos 

Humanos, Fortalecimento Institucional, Fortalecimento Inter-Institucional, Planejamento e 

Politica Alimentar e Programas de Pesquisas Prioritarios. 

Extraem-se desse documento alguns indicativos da situayiio da area de alimentos : 

• Dificuldades financeiras enfrentadas pelos cursos de p6s-graduas:ao, dada a 

inex:istencia de dotavao ors:amentaria especifica. 

• Disparidade de formayao universitaria entre os candidatos aos cursos de p6s

graduas:ao, impondo a realizas:ao de cursos de nivelamento ou aperfeis:oamento, 

como forma de preservar o nivel da p6s-graduas:ao na area. 
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• Necessidade de dar maior atens:ao as disciplinas de Metodologia Cientifica e de 

Didatica, tendo em vista sua importancia na fonnayao de futuros docentes e 

pesquisadores. 

• Necessidade de reavaliayao da estrutura dos cursos, devido ao privilegio dado a 

aspectos tecnol6gicos em ptejuizo da melhor fonnas:ao em ciencias basicas, 

fomecedoras de conhecimentos fundamentais para introdus:ao de inovas:oes nos 

processos tecnol6gicos e promoyao de maior intercfunbio entre Institutos de 

Pesquisa e Universidades. 

1.3.2 Avalia4;lio & Perspectivas 1982 

0 documento A&P 82 se inseriu, de fonna geral, no estabe!ecido no III 

Plano Basico de Desenvolvimento. 0 III PBDCT, representa o desdobramento do tema" 

Ciencia e Tecnologia", no qual foi concedida prioridade it Agropecwiria. 

0 objetivo principal deste documento era contribuir com subsidios para a adequada 

elaboras:ao das As:oes Programadas nas diversas subareas do conhecimento. 0 conjunto de 

documentos, alem de fomecer urna visao critica da area e de cada subarea, avaliando sua 

evolus:ao, principa!mente a partir de 1978, representava o resultado da implementas:ao da 

diretriz referente ao "Planejamento e A valias:ao". 

Nas palavras do entao presidente do CNPq, professor Lynaldo Cavalcanti de 

Albuquerque, ao apresentar o referido documento: 

" Ao Plano se seguirti um processo de seler;iio de programas e atividades 
priorittirias a serem imp/ementadas nos diversos setores. Tal processo 
promovido e coordenado pelo CNPq, atraves do Conselho Nacional de 

Ciencia e Tecnologia - CCT, com a pll11icipar;iio ativa de cientistas, 
tecnicos, emprestirios e orgiios do Sistema Nacional de Desenvolvimento 
Cientijico e Tecno/Ogico- SNDCT, darti origem a Afdo Programada em 

Ciencia e Tecnologia e seu respectivo orr;amento-programa revistos, 
anualmente, atraves de acompanhamentos e avaliar;oes ftsico-jinanceiras. " 
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Buscava-se desta forma estabelecer urn mecanismo, atraves do qual os 

pesquisadores na area cienti:fica pudessem, como tambem devessem, participar na definiyao 

das diretrizes e prioridades da polftica cienti:fica e tecnol6gica. Os documentos deveriam 

assumir ainda uma forma adequada para ampla divulgayao, considerando a grande 

diversidade de interesse quanto a seus possiveis usuarios. 

Os docurnentos A&P 82 tinham por objetivo fuzer uma analise critica do estado em 

que se encontrava a ciencia brasileira, indicando caminhos, ayoes e possibilidades para uma 

evoluyao constante e segura, condizente o desenvolvimento e com a posiyao que o pais 

pretendia ocupar na comunidade das nayoes. Tendo em vista a grande diversidade das areas 

que compunham as atividades cientificas, o docurnento foi dividido, naquela ocasiao, em 

sete areas, que por sua vez, se subdividiram nurn total de 66 sub-areas. A area de Ciencia e 

Tecnologia de Alimentos encontra-se no volume V. 

Para a area de Ciimcia e Tecnologia de Alimentos, o processo de formulayao do 

novo docurnento foi semelbante ao anterior, sendo que a coleta de informayoes incluiu, 

desta vez, visitas ils instituiyoes de ensino e pesquisa distnbuidas pelas diversas regioes do 

pais, especialmente nas regioes Norte e Nordeste, com realizayao de reunioes com a 

participayao dos tecnicos de instituiyiies de ensino e pesquisa. Tambem foram visitadas as 

empresas industriais mais representativas dessas regioes. 

Participaram da elaborayao da A&P 82: Cyro Gonyalves Teixeira, ITAL -

Campinas, SP (redator); Almiro Blurnenscheim, EMBRAPA; Antonio Raphael Teixeira 

Filho, Ministerio da Agricultura; Bernardo Van Raij, UNICAMP/IAC; Di6genes Cabral do 

Vale, IP A/PE; Geraldo Arraes Maia, UFCE e Sylvio Pellico Neto, UFPR. 

De uma maneira geral, o docurnento apontou a evoluyao dos processos tecnol6gicos 

e das pesquisas vohadas ils prioridades nutricionais, paralelamente ao desenvolvimento de 

urn mercado consumidor mais exigente, o que trouxe maior preocupayao com a 

apresentayao de alimentos de grande aceitayao e com a conservayao do maximo de valor 

nutricional. Na verdade o mercado consumidor mais exigente e, em boa medida, o 

resultado da diversificayao de produtos e da conformayao de preferencias atraves do 

marketing das empresas da industria de alimentos. 

Uma serie razoavel de cursos de p6s-graduayao foi implantada no periodo 

compreendido entre a primeira e a segunda avaliayao (A&P 78- A&P 82), com vistas a 
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suprir a escassez de pessoal para atender a uma dernanda crescente na area de alimentos, 

conforme se demonstra no quadro I.3: 

• Regiiio Nordeste 
Universidade Federal do Ceara (UFCE) 

Universidade Federal da Parruba (UFPB) 

• Regiiio Sudeste 
Universidade Federal de Vis:osa (UFV) 
Universidade de Sao Paulo (USP) 
Universidade Estadual de Crunpinas (UNICAMP) 
Escola Superior de Agricultura de Lavras (ESAL) 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) 

• Regiiio Sui 
Fundayiio Universidade Estadual de Londrina (FUEL) 

QUADRO I.3: Cursos de p6s-graduas:ao implantados ate 1982. 

Mestrado Doutorado 

1. Ciencia de Alimentos 1. Ciencia de Alimentos 
UNICAMP,USP,FUEL,ESAL UNICAMP 

2. Ciencia e Tecnologia de Alimentos 2. Engenharia de Alimentos 

UFV,UFRRJ, UFMG, UFPB UNICAMP 

3. Tecnologia de Alimentos 3. Tecnologia de Cereais 

UNICAMP, UFCe, ESALQ UNICAMP 

4. Engenharia de Alimentos 
UNICAMP, USP!Escola Politecnica 

5. Tecnologia Bioquirnica-Farmaceutica 
USP/FCF 

Fonte: A&P 82 

0 documento tambem ressalta o aumento significativo da capacidade de pesquisa 

resultante do Progrruna Institucional de Capacitayiio de Docentes (PICD/CAPES), 

especialmente para as regioes Norte e Nordeste, atraves da concessiio de bolsas. A atuayiio 

da EMBRAP A e ressaltada como dinamizadora das atividades de pesquisa agropecuaria 

nos centros especializados, tais como o Centro Nacional de Pesquisa de Tecnologia 

25 



Agroindustrial e Alimentos - CT AA, o Centro de Pesquisa Agropecwiria do Tr6pico 

Umido - CPATU e as UEPAE's de Cascata e Bento Gon9alves, onde siio desenvolvidas 

pesquisas em tecnologia de alimentos. 

Com rela9iio a p6s-gradllll9iio, verifica-se que a maioria dos cursos instituidos foram 

de Mestrado e apenas alguns de Doutorado, sendo a totalidade na regiao Sudeste. Por outro 

lado, niio se conta com nenhurn curso de gradlla9iio ou p6s-gradlla9iio nas regioes Norte e 

Centro-Oeste. 

Em contraste com as outras regioes brasileiras, a regiao Sudeste reunia a grande 

maioria dos centros de pesquisa e desenvolvimento em Ciencia e Tecnologia de Alimentos, 

com institui9oes bern estruturadas desenvolvendo programas de pesquisa com grande 

potencial. 

A diferencia9iio regional em termos de concentra9iio dos pesquisadores e 

institui90es de pesquisa, ja apontada no docurnento anterior, tomou-se ainda mais 

acentuada neste periodo. Consequentemente, houve tambem urn maior nfunero de trabalhos 

publicados na area de alimentos originados dos centros de ensino e pesquisa da regiiio 

Sudeste. 

0 diagn6stico regional apresentado retratou as atividades relacionadas a alimentos 

na regiiio Norte como baseadas em urna explo~ extrativista, em sua maioria de natureza 

predat6ria, niio apresentando urna inte~iio vertical com a produ9iio agricola, dificultando 

a implanta9iio de sistemas de aproveitamento desses recursos alimentares, niio oferecendo 

seguran9a para urn abastecimento permanente e regular de materia-prima, a exemplo da 

explo~ do palmito e castanha do para 

0 potencial destacado para a regiiio Nordeste ficou em tomo da explofa9iiO de 

culturas locais, tais como caju, maracuj{!, baba9u, abacaxi e coco; produtos de importancia 

economica para a regiiio, ressaltando-se a necessidade de fomentar pesquisas concentradas 

nos aspectos agronomicos, em programas de Iongo prazo. Os setores de laticiuios e cames, 

e o de recursos marinhos foram considerados ainda problernaticos, para os quais o 

docurnento sugere amp las possibilidades de aurnento na explofa9iio. 

A aten9iio das pesquisas apontadas pelo docurnento, na regiao Sudeste, encontrava

se mais voltada its questoes referentes a problemas de armazenamento, padroniza9iio de 
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embalagens, diversifica¢o de produtos alimenticios e implant~ao de programas de 

controle de qualidade. 

A regiao Sui apresentava, it epoca, alto potencial para produc;ao de oleaginosas 

como soja, algodao, amendoim e colza, bern como de graos em geral, apresentando tambem 

razoavel desenvolvimento na area de laticinios e came. 

0 desenvolvimento de nucleos agro-industriais, no Sul do pais, dedicados ao 

processamento de frutas de clima temperado, tambem teve destaque nas observ~oes feitas 

no documento. Em todos esses ramos a regiao contava com born suporte tecnico e in:fra

estrutura de pesquisa. 

0 documento deixou patente que 0 fortalecimento cientifico e tecnol6gico da area 

de alimentos exigiria urn entrosamento muito estreito com a agropecuaria, uma vez que as 

caracteristicas das materias primas alimentares sao de fundamental importancia para o 

estabelecimento de processos tecnol6gicos adequados, que permitam a obtenc;i'io de 

produtos alimenticios de alta qualidade e prec;os acessiveis. 

0 desconhecimento completo das atividades de pesquisa espalhadas por todo o pais, 

acarretando a duplicidade de pesquisas, bern como dificultando a rnaior integr~ao de 

equipes para conjugar esfors:os na resoluc;ao dos problemas existentes, e parte importante 

das constat~oes apresentadas neste docurnento. Tambem foi detectada a necessidade 

premente de se estabelecer no Brasil urn sistema eficiente de infonnatica e transferencia de 

tecnologia em ciencia e tecnologia de alimentos, com a criac;ao de urn organismo que 

pudesse constrnir urn banco de dados em que fossem arrnazenadas as informac;oes sobre as 

tecnologias ja disponiveis no pais, bern como aquelas referentes as diversas linhas de 

pesquisa em andamento, de modo a disciplinar e dar orient~ao segura na execuc;ao de 

programas de pesquisa prioritarios no curto e medio prazos. 

0 fato de grande parte da pop~ao estar ainda recebendo alimentac;i'io inadequada 

era visto como imperativo para que houvesse urn melhor aproveitamento dos recursos 

alimentares disponiveis, visando propiciar dietas mais equilibradas, com valor nutricional 

mais conveniente. 

Sao varias e diferenciadas as perspectivas apresentadas pela area de alimentos, para 

urn melhor equacionamento dos problemas entao existentes, de onde se conclui que a 

necessidade de preparar recursos humanos qualificados para atender as demandas nos 
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diversos setores e regioes tern, a partir desta epoca, crescimento constante. Por outro !ado, 

para o aproveitamento dos recursos humanos e da infra-estrutura disponivel, e 

indispensavel incentivar programas que envolvam a a91io conjunta das institui~toes de 

ensino e pesquisa. 

1.4 Considera~oes Finais 

A aniilise dos documentos acima citados indica que a area de Ciencia e Tecnologia de 

Alimentos ja possni urn corpo significativo de pesquisadores e que, em algumas 

institui~es, atingiu-se maturidade e competencia em nivel intemacional. Em outras, o 

desenvolvimento e razoavel, mas em algumas, as atividades de ensino e pesquisa sao ainda 

incipientes. 

0 esforl(o deste estudo em resgatar o trabalho realizado na sub-area de Alimentos em 

A&P 78 e A&P 82, e dernonstrar a importancia da Avalial(iio no processo de formulal(iio de 

politicas publicas. 

No funbito do III PBDCT, as A~toes Programadas na area de Ciencia e Tecnologia de 

Alimentos encontram-se destacadas em 03 (tres ) volumes: vol. 1, AgroindUstria e 

Engenharia Agricola; vol. 6, Saude e Nutril(iio e vol. 9, IndUstria de Bens de Consurno. 

Pretende-se, aqui, charnar a atenl(iio para a interrup~t1io da elabora~tao desses 

importantes documentos, nao havendo registro de publi<:al(oes posteriores, devendo ser 

retomados os estudos de avalia9fio e perspectivas da area que possam nortear os novos 

rurnos da Ciencia e Tecnologia de Alimentos, suprindo de informa~toes o setor e orientando 

as politicas de desenvolvimento para a area 

Cresce de maneira exponencial a import§ncia da Ciencia e Tecnologia de Alimentos, 

dada sua aproxirnal(iio com as Ciencias Medicas e sua estreita relal(ao com o setor de 

indUstria e comercio nacionais e intemacionais. 

0 setor de alimentos apresenta-se dividido, de urn !ado por urn grande nl1mero de 

pequenas e medias empresas (fumiliares) e de outro por urn nl1mero restrito de grandes 

corpoTal(oes multinacionais. A indllstria de alimentos tern como caracteristica particular a 

necessidade fundamental e renovavel de alimento. 

Apoiar a Ciencia e Tecnologia de Alimentos, fomentando programas de pesquisas e 

p6s-graduas:ao na area, e questao crucial para alavancar 0 desenvolvimento do pais. 

28 



CAPITULOll 

0 CNPQ E 0 APOIO AOS PESQillSADORES 

ll.l Breve Historico 

Criado em 15 de Janeiro de 1951, pela Lei n. o 1310, 0 Conselho Nacional de 

Pesquisa- CNPq, uma autarquia, subordinada, direta e imediatamente, a Presidencia da 

Republica, tinha como objetivo central "promover e estimular o desenvolvimento da 

investigayiio cientffica e tecnol6gica em qualquer dominio do conhecimento" (Relat6rio 

CNPq, 1951). 

A ideia de que a Ciencia e a Tecnologia seriam a alavanca da prosperidade das 

nay()es permeava todo o contexto mundial. Organizay()es dessa natureza, anteriores ao 

CNPq, existiam nos Estados Unidos, Franya e Canada, foram fontes de inspirayiio as 
recomendayoes aprovadas pela Conferencia dos Peritos Cientf:ficos da America Latina, 

patrocinada pela UNESCO em 1948. A necessidade crescente de manter o pais atualizado 

no campo das pesqnisas em energia nuclear serviu como motivayiio principal a criayiio do 

Conselho, com seu poder decis6rio centrado no Conselho Deliberativo (CD)3
, um co1egiado 

constituido por membros da comunidade cientffica e tecnol6gica, membros natos, o 

presidente e o vice-presidente do 6rgiio; tendo como seu primeiro presidente o almirante 

Alvaro Alberto da Mota e Silva 

A missiio do 6rgiio, a epoca, era clara: investir na qualf:ficayiio profissional dos 

cientistas brasileiros e em uma interayiio maior com pesquisadores estrangeiros, fomentar a 

formayiio de recursos humanos e apoiar a realizayiio de pesqnisas, instrumentos essenciais 

na construyiio do futuro da nayiio. 

Nesse periodo inicial, a aruilise das solicitayoes de bolsas, bern como de auxilios a 

pesquisas, era realizada com assistencia de diretores dos setores de pesquisa, especialistas 

3 
Atualmente o Conselho Deliberativo (CD), tern quatro membros natos e dez membros designados. 

Os membros natos sao: o Presidente do CNPq, o Secretario Geral do Ministerio da Ciencia e Tecnologia , o 

Presidente da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e o Presidente da Fundas:iio Coordenas:iio de 
Aperfeiyoamento do Pessoal de Nivel Superior (CAPES). Os membros designados sao: seis cientistas, dois 

pesquisadores da comunidade tecnol6gica nacional, todos de reconhecida competencia em suas areas de 

a~o, wn empres:irio brasileiro com atuas:ao marcante para o desenvolvimento tecnol6gico nacional e wn 
servidor do CNPq das carreiras de tecnico de nivel superior ou de pesquisador. Todos os membros designados 

pelo Ministro de C&T compiles listas triplices , elaboradas via eleis:iio, coordenadas por wna sociedade de 
maiorias representativas. 
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renomados e sem vinculo empregaticio com o 6rglio, que instruiam os respectivos 

processos. 

Tais decisiies passaram, em urn periodo seguinte, a ser encaminhadas pela 

presidencia do CNPq ao Conselho Deliberativo (CD). 

Dessa forma nota-se que a participa9lio da comunidade cientifica e tecnol6gica no 

assessoramento ao CNPq dava-se de forma ainda niio institucionalizada 

Existem registros de algumas reuniiies, de cunho cientifico, realizadas pelo CNPq 

com a presen~ da comunidade cientifica, ainda na decada de 50, visando ''f:ra9ar as 

diretrizes basicas para a tecnologia do pais" (Relat6rio CNPq, 1952). Participavam dessas 

reuniiies: diretores de institutos de tecnologia, diretores de escolas de engenharia, cientistas 

e tecnol6gos, permitindo a elabor~lio de programas setoriais, bern como a interferencia 

direta das comunidades cienti:ficas especificas nas demandas geradas por elas pr6prias, uma 

vez que passaram a opinar sobre os pedidos de auxilios a pesquisa Eram tam.bem 

elaboradas, durante estas reuniiies, projC9iies relativas as necessidades or~ntarias dos 

setores. Cabia ao Conselho Dehberativo referendar as decisiies e recomenda9iies resultantes 

dessas reuniiies. Essa furma de particip~lio se consolidou com o passar do tempo nos 

Comites Assessores (CA's), em 1956, por iniciativa dos fisicos, seguida pelos engenheiros, 

agronomos e veteriru\rios, buscando, desde entlio, uma melhor distribui9iio das sempre 

escassas verbas de pesquisa colocadas a disposi9iio do CNPq (Cagnin, 1987). 

Em 8 de Dezembro de 1964, a lei de c~lio do CNPq foi alterada pela lei n. o 4.533, 

atnbuindo ao CNPq o papel de formulador da politica cientifica e tecnol6gica nacional, 

passando a atuar coordenadarnente com os ministerios e outros 6rglios do govemo, para 

resolu9iio de problemas relacionados a ciencia e suas aplica¢es. 

Marco importante na trajet6ria do 6rglio no processo de financiamento e 

acompanharnento do fomento encontra-se em 1974, com a cria9iio da Secretaria de 

Planejamento da Presidencia da Republica - SEPLAN/PR., data em que o CNPq passou a 

vincular-se diretamente a essa secretaria, sendo transfurmado em funda9iio de direito 

privado com a deno~o de Conselho Nacional de Desenvolvirnento Cientifico e 

Tecnol6gico, mantendo porem a sigla original. Iniciava-se, entlio, o delinearnento do 

Sistema Nacional de Desenvolvirnento Cientifico e Tecnol6gico - SNDCT, que congregava 
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todos os organismos que lidavam com recursos governamentais na area da C&T, 

independentemente de sua subordinaviio administrativa e juridica, e buscava dar maior 

integrayao as atividades relativas a pesquisa cientifica e tecnol6gica desenvolvidas no pais. 

Dotado de nova personalidade juridica, o CNPq passou por uma profunda reforma 

nos seus estatutos, com ampJiaviio de suas funvoes, vindo a assumir a posivao de 6rglio 

coordenador do recem-criado SNDCT. 

Dentre as refurmas operadas estavam: a substituiviio do Conselho Deliberativo (CD) 

por um Conselho Cientifico e Tecnol6gico- CCT, de carater consultivo, centralizando a 

partir de entao a decisiio nas milos do Presidente do 6rglio; e a definivao da 

Superintendencia de Desenvolvimento Cientifico - SDC como instrumento executor da 

aviio de fomento, composta, a epoca, de cinco coordenay5es tecnico-cientificas segundo a 

area do conhecimento (anexo I). A funviio dos antigos diretores dos setores de pesquisa 

passou a ser exercida por tecnicos chefiados pelos respectivos coordenadores das areas, 

com a responsabilidade da sua avaliavlio e acompanhamento, constituindo uma ponte 

interativa entre os CA's, a comunidade cientifica eo CNPq. Da mesma forma, os referidos 

CA's passaram a ser organizados por areas do conhecimento. Para tanto, foram contratados, 

nesse periodo, tecnicos p6s-graduados para atender a crescente demanda que chegava ao 

6rgao. Tais contratayoes eram um reflexo da flexibilidade, tanto do ponto de vista de 

recrutamento de pessoal, e ate operacional, assegurados pelo novo estatuto. 

0 processo de avaliavlio das solicitayoes passaria, ainda em 1980, por outra 

modificavful, a introduviio de uma etapa intermediitria, a consultoria "ad hoc", onde 

especialistas no assunto da pesquisa recebiam os projetos e emitiam pareceres quanto ao 

merito do projeto de pesquisa em pauta e a pertinencia da aplicaviio dos recursos, 

solicitados. Os pareceres serviam de subsidio aos CA's nas recomendayoes feitas. A 

comunidade cientifica assumia, assim, uma nova modalidade de participavao. Em 

contrapartida, a decisiio final da concessiio das solicitavoes, que estava a cargo, 

anteriormente, do CD, passou a se concentrar na presidencia do 6rgao, representando uma 

perda de espa9o da comunidade cientifica na esfera decis6ria. 

Outra modificayao no formato institucional do 6rgao, em 1985, foi a criavlio do 

Ministerio da Ciencia e Tecnologia (MCT), que passou a exercer a funvao de coordenayao 

do sistema de C&T, ficando o CNPq a ele vinculado, a partir de entao. Seguindo-se a essa 
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alter~, um novo estatuto e aprovado em 1986, restaurando o Conselho Dehllerativo, em 

substituiyao ao CCT. 

No que tange as suas fun9oes, essa Ultima alterayao fez com que a instituiyao 

diminuisse a enfuse em Vl\rias a.;:oes de planejamento e avalia.;:ao bastante importantes para 

o sistema. A necessidade de anaiisar o desempenho da ciencia e evidente pelo proprio papel 

que a sociedade moderna atribui ao desenvolvimento cientifico e tecnologico. 

Para as agencias de fomento, o conhecimento das diferentes areas e indispensavel 

no estabelecimento de politicas cientificas. 0 estudo de uma area cienti:fica e necessilrio, 

pois, nao apenas para suprir de infurmayoes o setor de planejamento de C&T, mas ta.mbem 

para que a propria comunidade estabeleva suas politicas internas. 

As modificavoes sofridas ao Iongo dos quase cinquenta anos, fruto do 

amadurecimento de suas proprias atividades, transformaram o CNPq de uma agencia de 

financiamento da investig~ cientifica em uma institui.;:ao estrategica, capaz de gerar 

soluvoes adequadas para o desenvolvimento do Pais atraves de seu parque cienti:fico e 

tecnologico atualmente estabelecido. Cabe ressaltar, no entanto, que ainda se dispoe de 

pouca informayao organizada a respeito das pesquisas empreendidas. 

A criayiio, extinyao e recriayao do MCT a partir de meados dos anos 80 deslocou 

para o Ministerio a funyao de coordenayao do sistema. e fez com que o Conselho se 

voltasse mais para seu papel de agencia financiadora de pesquisa e para o controle e 

gerenciamento das atividades dos institutos a ele subordinados. 

Ocupando hoje urn Iugar de destaque no universo cienti:fico nacional, como uma 

agencia estrategica capaz de gerar soluvoes inovadoras para o desenvolvimento do Pais, 

executora da politica de ciencia e tecnologia, o CNPq tern definida atualmente como 

missao: "promover o desenvolvimento cientifico e tecnologico e executar pesquisas 

necessilrias ao progresso sociaL economico e cultural do Pais", fomentando a formayao de 

recursos humanos e apoiando a realizayao de pesquisas. 

Os recursos destinados a auxilio a pesquisa forarn progressivamente comprometidos 

com o programa de bolsas, principalmente no decorrer da "decada perdida" dos anos 80, 

quando ficou dificil manter o valor real do oryamento do CNPq, e a forma de assegurar 

certa estabilidade dos recursos foi indexa-los na concessao de bolsas automaticamente 

renovadas. Esse expediente foi responsavel pelo maior prograrna de bolsas, para a fo~o 
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de pesquisadores e para incentivo aos pesquisadores ja qualificados, ja visto no continente, 

mas reduziu a quase zero a capacidade do 6rgao financiar pesquisas. Essa Ultima func;ao o 

CNPq esta tentando recuperar na atualidade. 

0 apoio a formac;ao de recursos hurnanos e basicamente empreendido atraves da 

concesslio de bolsas de estudo, no pais e no exterior, e o incentivo aos pesquisadores 

forrnados e feito pela bolsa de produtividade em pesquisa. 

Ao Iongo de sua hist6ria, o CNPq concedeu bolsas a doutores, mestres, alunos de 

graduac;ao, tecnicos de universidades, institutos de pesquisa ou empresas piiblicas e 

privadas brasileiras, em diversas modalidades. Essas bolsas visam estimular a carreira 

cientifica desde seus estagios iniciais, do graduando (iniciac;iio cientifica ), ao graduado 

(aperfeic;oamento), ao p6s-graduando (mestrado e doutorado) e ate o p6s-graduado (bolsa 

de p6s- doutorado e pesquisa). 

0 processo de concesslio das bolsas, bern como a de:finic;lio de suas categorias, 

sofreram modificac;oes desde sua irnplantac;ao na fundayao do CNPq. No principio (1951 a 

1955), as bolsas eram concedidas aos cientistas responsaveis pelos pianos de pesquisa ou 

estudo apresentados, cabendo a eles a indicac;ao dos nomes dos beneficiarios, a orientac;ao 

cientifica de seus trabalhos e a apresentac;ao dos relat6rios, suspenslio ou transferencia das 

bolsas sob sua responsabilidade. Seguiram-se ainda duas modificac;oes: concesslio direta ao 

beneficiario, e mais recentemente a concesslio vinculada aos projetos de pesquisa dos 

orientadores (bolsa de doutorado ). 

Dentre os investimentos realizados pelo CNPq, segundos os tipos de instrumentos, 

encontram-se: as Bolsas no pais, as Bolsas no exterior e o Fomento a pesquisa. A variac;ao 

do percentual representado pelo Programa de Bolsas no Pais do CNPq, de !996 a 1999, em 

relac;ao aos demais tipos de instrumentos com que o 6rgao operacionaliza a atividade de 

fomento a ciencia e tecnologia, demonstram 0 volume de dispendio realizado pelo 

programa de bolsas, bern como sua importancia (ver tabela II.!). 

Como Bolsas no Pais, encontram-se contemplados, nos valores apresentados na 

tabela, os seguintes tipos de bolsas: IC (Iniciac;ao Cientifica), PQ (Produtividade em 

Pesquisa), GM (Mestrado), GD (Doutorado), PQE (Pesquisa Especial), ITI (Iniciac;ao 

Tecnol6gica e Industrial), AP (aperfeic;oamento), AT (Apoio Tecnico), PD (P6s

Doutorado ), EP (Estagio/Especializac;ao ). 
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T ABELA II.1 - Particip~iio percentual e investimentos realizados em bolsas de 

estudo e pesquisa, no pais, em rela~o ao total dos dispendios do 

CNPq (em% e R$ mil correntes). 

ANO Particip~iio % lnvestimentos 

1996 82,14 422.878 

1997 82,80 400.893 

1998 85,72 348.654 

1999 78,46 316.695 

Fonte: CNPq/SUP/CCOE 

Tem-se, entiio, a partir dos dados disponiveis nos Relat6rios Estatisticos, que a 

partici~ao do Programa de Bolsas de Produtividade em Pesqnisa no total de 

investimentos realizados pelo CNPq foi de 30% para o ano 1999, 28% para o anode 1998, 

25% para o ano de 1997 e 23% para o ano de 1996. Confuma-se a importiincia e o carater 

estrategico que assume hoje este programa. 

0 grafico 11.1 representa a varia9iio ocorrida em re~iio aos anos de 1996 a 1999, 

podendo se depreender que niio houve, de urn ano para o outro, altera~o significativa (o 

grafico niio inclui bolsas de curta duras:ao ). 
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GRAFICO 11.1- Varia9ao do investimento realizado em bolsas no pais segundo o 

tipo de bols3o no periodo de 1996 a 1999 (em%). 
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Legenda: PQ: Produtividade em Pesquisa, GD: Doutorado, PQE: Pesquisa Especial, GM: 

Mestrado, IC: lnicia¢o cientifica, AT: Apoio Tecnico, IT!: Inicia¢o Tecnol6gica 

e Industrial, PD: P6s-Doutorado, EP: Estagio/Especializa¢o. 

11.2 0 Programa de Bolsas de Produtividade em Pesquisa - PQ 

Entre OS instrumentos de apoio a formayaO e atividades dos pesquisadores, a bolsa 

de pesquisa no pais foi introduzida em 1955, adotando a uniformiza9ao das solicita9iies 

atraves de modelos apropriados, com estabelecimento de normas e objetivos que, em linltas 

gerais, ap6s as modifica9iies feitas em 1976, permanecem ate hoje. Denominadas de bolsa 

de estudo e de pesqu~ visavam a suplementa9ao de vencimentos, incentivando a 

dedicayaO exciusiva a pesquisa para OS pesquisadores mais produtivos, e permitindo 

tambem a admissao de novas pessoas na atividade de pesquisa. 
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0 sistema de avafias:ao e acompanhamento dos bolsistas, ou seja, o controle de suas 

atividades, era feito por meio de relat6rios inicialmente trimestrais que os bolsistas eram 

obrigados a apresentar. 

Atualmente este instrumento e denominado Prograrna de Bolsas de Produtividade 

em Pesquisa - PQ, fonte de info~o central deste estudo, com concessao da bolsa ao 

pesquisador por urn periodo de dois anos, podendo haver renovayiio, desde de que sejam 

reconhecidos o merito do projeto, a produtividade do pesquisador e a excelencia dos 

relat6rios apresentados a cada dois anos. Esta modificayao na denominac;ao do prograrna 

deu-se a partir de 1996 e trouxe tambem mudanc;as na forma de calculo dos valores 

atribuidos. 

A importilncia e o desenvolvimento deste programa, bern como a evoluyiio dos 

valores pagos aos pesquisadores, tratados por Mirra et aili (CNPq, 1998), reforc;am a fimc;iio 

atribuida as bolsas como valioso instrumento de incentivo a fixac;ao de recursos hurnanos 

no ambito das universidades e de signi:ficativa contnbuic;ao para o crescimento dos nucleos 

de pesquisa, especialmente daqueles ligados a p6s-graduac;ao, conforme consta nos 

docurnentos da Superintendencia de Desenvolvirnento Cientifico- SDC (CNPq, 1981). 

Dentre os objetivos do prograrna destacam-se a contribuic;ao para gerayiio de 

conhecimento e a formac;ao de pessoal qualificado, criayao de maior integrayao entre a 

pesquisa e formac;ao de recursos hurnanos visando sempre o desenvolvimento cientifico e 

tecnol6gico do pais, conforme a Instruc;ao de Servic;o- IS-002/95, do CNPq. 

0 Prograrna de Bolsas de Produtividade em Pesquisa representa urna forma de 

estimular a excelencia em pesquisa, com base na avaliac;ao pelos pares. Sua concessiio e 

feita quando associada a urn projeto de pesquisa a ser realizado, com base na qualificayao 

previa do pesquisador e em sua produtividade, o que expressa a busca por garantir a 

continuidade do trabalho, ja comprovado, do pesquisador. Outra especificidade desse 

instrumento esta em propiciar a articulayao do trabalho do pesquisador a formac;ao de 

Mestres e Doutores, urna vez que sua atividade na formac;iio de recursos hurnanos, 

orientayoes de dissertac;oes e teses, e traduzida em termos de produr;ao cientifica na 

avaliac;ao do curriculo do candidato a bolsa, sendo esse o perfil do profissional que o 

Estado, atraves das agencias de fomento, apoia; ou seja aquele, que volta seu trabalho a 
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atividade de pesquisa associada a titulayao de Mestres e Doutores que, futuramente, estarao 

ocupando o Iugar de seus pesquisadores/orientadores, garantir a reprodutividade do sistema 

A Bolsa de Produtividade em Pesquisa tern sido alvo de algumas criticas, dentre as 

quais a de se constituir em urn mecanismo de complementayao salarial, destinado a manter 

o padriio aquisitivo dos pesquisadores das instituiy()es publicas. Porem, o fato da bolsa 

privilegiar os pesquisadores mais produtivos em termos de quantidade e qualidade de suas 

pesquisas, confere a bolsa aspectos de uma diferenciayao salarial por produtividade, tipo de 

trabalho e excelencia 

A solicitayao da bolsa PQ e, portanto, feita individualmente por pesquisadores das 

varias areas, atraves do envio dos documentos necess3rios a concessao desse instrumento 

de fomento. A etapa de pre-seleyao das solicitayoes e realizada por tecnicos de nivel 

superior, analistas em C&T, pertencentes ao quadro funcional do CNPq, instrnidos pelas 

consultorias ad hoc (em geral em nt1mero de duas) requeridas para cada uma das propostas 

enviadas. 0 julgarnento dos pedidos ocorre, usualmente, em duas reunioes anuais (uma a 

cada semestre), com a presenya dos membros dos Comites Assessores- CA's de cada area, 

composto, no caso da Ciencia e Tecnologia de Alimentos, por 2 (dois) membros, 

pesquisadores com bolsa de produtividade em pesquisa, em curso, e que sao eleitos pela 

comunidade cienti:fica da area, formada pelos pr6prios clientes do 6rgao. 

0 capitulo seguinte apresenta as tabelas de distribuiyao das bolsas PQ segundo 

genero, categoria/nivel, sub-area e instituiyao de vinculo do pesquisador, assim como abre a 

discussiio em tomo dos dados obtidos nos Relat6rios Operacionais/SIGEF de concessao da 

bolsa no periodo de 1996 a 1999, como objetivo de trayar o perfil atual da area. 
0 enquadramento do pesquisador pode se dar em categorias que variam entre A, B, 

e C e nos niveis I e 2, gerando urn total de seis categoriaslniveis a saber: I A, IB, 1 C, 2A, 

2B e 2C. A sequencia disposta anteriormente indica a escala de qualificayao do pesquisador 

da maior para a menor categorialniveL A atnbuiyao de determinada categorialnivel bern 

como a ascensiio no sistema para categoria!nivel imediatamente superior obedece a criterios 

definidos, com formato e perfil reconheciveis e legitimaveis por todas as areas do 

conhecimento, com base em parfunetros aceitos intemacioualmente pela comunidade 

cienti:fica, que permitem que caracteristicas tipicas, pertinentes a cada area sejam 

contempladas em indicadores especi:ficos. 

37 



A aruilise e apoiada em tres eixos: perfil do pesquisador, qualidade do projeto e 

outros indicadores. 0 perfil do pesquisador e definido pela sua formas:ao academica ( ru10s 

de titulas:ao em nivel de Doutorado e realizas:ao de curso de p6s-doutorado ), produs:ao 

cientffica (publicayoes, comunicayoes cientfficas em congressos, participas:ao em eventos 

cientfficos, participas:ao em conselhos editoriais de peri6dicos, participas:ao em bancas de 

concursos e outras formas de produs:ao cientffica especfficas da area), formayao de recursos 

hurnanos ( orientas:oes de dissertas:oes e teses) e liderans:a cientffica na area (participas:ao 

em diretorias de associayoes cientfficas, comites, consultorias especializadas e 

independencia cientffica). 

A qualidade do projeto e fundrunental e determinante na concessiio da bolsa, 

sobressaindo-se em relas:ao aos demais indicadores utilizados na analise. Intitulado como 

outros indicadores, encontra-se o resultado esperado da pesqui~ a intervens:ao na 

sociedade, no que se refere a soluyiio de problemas regionais e nacionais. E trunbem aqui 

que as caracteristicas peculiares de cada area do conhecimento encontrrun subsfdio 

diferenciador de especfficidade. 

0 quadro atual de concessao de bolsas no pais, para a grande area de Ciencias 

Agrarias, e especfficrunente, para o Prograrna Biisico de Ciencia e Tecnologia de Alimentos 

apresenta os valores em R$ mil correntes, para os anos em enfocados neste estudo na tabela 

II.3 mostrada a seguir. 

TABELA II.2- Valores dispendidos em bolsas de produtividade no pais para a 

grande area de Ciencias Agriirias e para o Prograrna Biisico de 

Ciencia e Tecnologia de Alimentos de 1996 a 1999. (em R$ mil 

correntes). 

41.545 

39.550 

33.083 

30.116 

Fonte: CNPq/SUP/COAV 
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Ilustra-se, abaixo na tabela 11.3, a nipida evolu~ do programa em pauta para a area 

das Ciencias Agrarias. Observa-se a manuten9iio do valor total concedido a area de 

Ciencias Agrarias e do percentual de participa9ao do Programa Basico de Ciencia e 

Tecnologia de Alimentos. 

TABELA 11.3- Evolu9iio do niimero de bolsas de produtividade em pesquisa 

anualmente concedidas para area de Ciencias Agrarias, segundo 

seus programas basicos, no periodo de 1996 a 1999 (em n° de 

bolsas e R$ Mil correntes) 

Program as 

Basi cos 1996 1997 1998 1999 

Ciencias nro nro nro nro 

Agrarias bolsas R$Mil bolsas R$Mil bolsas R$Mil bolsas R$Mil 

AGRONOMIA 
479 5.810 482 5.814 476 5.665 462 5.499 

AQUICULTUR 

A 25 287 40 460 47 517 45 493 

C&Tde 

ALIMENT OS 95 1.133 95 1.108 95 1.064 94 1.045 
ENG. 

AGRICOLA 49 544 49 540 49 542 51 561 

MED. 
VETERINARlA 192 2.144 192 2.083 !83 1.993 178 1.956 

REC. 
FLORESTAIS 77 905 79 919 77 865 75 835 

ZOOTECNIA 179 2.081 174 1.969 !60 1.823 !51 1.736 

TOTAL 10% 12.904 Illl 12.894 1087 12.469 1056 12.125 

C&T Alimentosl 

Total 9% 9% 8% 9% 9% 8% 9% 9% 

Fonte: CNPq/SUP/COAV 

Nesse ponto se insere a motiva9ao central desse estudo, que busca tra93f urn perfil 

da comunidade cientifica brasileira que trabalha na area de Ciencia e Tecnologia de 

Alimentos, atraves de uma aruilise dos bolsistas de Produtividade em Pesquisa - PQ do 

CNPq. 
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0 montante investido ao longo dos quase 50 anos de existencia e os sucessivos 

ajustes sofridos espelham claramente o crescimento e as transfo~es da propria 

comunidade cienti:fica, reflexo das politicas e pianos de consoli~lio da area. 

II.3 Considera~tiies finals 

0 programa cuja importancia e carater estrategico tern contribuido para a fixayao do 

pessoal qualificado no sistema, para a institucionaliza~iio da pesquisa nas universidades e 

centros equivalentes e, consequentemente, na consoli~iio da p6s-grad~iio, tem-se 

rnostrado tarnbem como o meio mais eficiente de premi~iio diferenciada aos pesquisadores 

mais produtivos. 

Porem, os dados estatisticos fomecidos pela Superintendencia de Planejamento 

atraves dos relatorios relativos as atividades de fornento elaborados na Coorde~lio de 

Av~ e Acornpanharnento - COAV/CNPq, pennitem-nos chegar ate urn grau de 

detalhamento (exemplificado nos graficos e tabelas anteriormente citados) da particip~iio e 

contribui~iio do Orglio por meio de seus instrumentos de fomento, investimentos na 

fo~ de recursos hurnanos e no furnento a pesquisa, distnbuidos segundo o aporte 

regional, estadual e institucional. Atraves dos dados convencionalmente publicados, niio e 

possivel, no entanto, conhecer a atua~iio do Conselho no nivel de sub-areas dos Programas 

Basicos, nem identificar as particularidades da comunidade cienti:fica de cada area do 

conhecimento. A existencia de info~oes dessa natureza permitiria melhor adeq~o e 

clareza dos criterios avaliativos, a ger~ao de urna memoria de desenvolvimento de cada 

area e da situa~o dos grupos de pesquisa no Brasil, coustituindo urna fonte privilegiada de 

info~oes para av~ao detalhada dos diferentes campos do conhecimento que 

integram o sistema de ciencia e tecnologia do pais. 

0 capitulo seguinte foi entiio desenvolvido para revelar as caracteristicas especi:ficas 

da comunidade cienti:fica que atua na area de Ciencia e Tecnologia de Alirnentos, apoiado 

em duas frentes de investiga~iio: a pesquisa e a p6s-grad~o. 

Para tratar da pesquisa realizada na area, estudando OS bolsistas de Produtividade 

em Pesquisa - PQ, as aruilises foram centradas sobre a produ~iio cienti:fica gerada e os 

canais de comunic~o utilizados para divulg~ao dos respectivos resultados. 
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A p6s-grad~o foi retratada atraves dos cursos existentes, periodicamente 

avaliados pela Coordenavao de Aperfeic;;oamento de Pessoal de Nivel Superior - CAPES, 

discutindo-se os criterios de avaliayiio aplicados e suas consequencias no sistema de 

formac;;iio e distribuic;;iio dos novos pesquisadores em todo o territ6rio nacional. 

Dessa forma, foi possivel refletir sobre o perfil da area desenhado a partir dos dados 

referentes aos iiltimos quatro anos (1996 a 1999). 

A participac;;iio direta dos pesquisadores no debate das questoes levantadas foi 

possivel atraves de questioru\rios e entrevistas realizadas com representantes do universo de 

"bolsistas" e "nao bolsistas", sendo reservado espayo para a manifestayiio de opinioes 

pessoais acerca do tema Os entrevistados "bolsistas" fomeceram a visiio de participantes 

efetivos do sistema de recompensa e os "niio bolsistas" contnbuiram com as impress5es de 

quem esta em busca do reconhecimento. Edisto que trata o proximo capitulo. 
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cAPiTuLom 

0 PERFIL DA AREA DE CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS SEGUNDO AS 
CARACTERISTICAS DA COMUNIDADE CIENTIFICA COMPOSTA PELOS 
BOLSISTAS- PQ, DO CNPQ 

ill.l A area de Ciencia e Tecnologia de Alimentos 

A conce{l\:ao mais moderna de ciencia tern sido f01jada a partir de estudos que 

indicam que o crescimento da ciencia e a dir~iio da mesma niio siio fenomenos "naturais", 

que seguem uma logica interna propria, independente da sociedade em que se realizam. 

Pelo contnirio, aceita-se hoje que a produ~ do conhecimento cientifico e estreitamente 

condicionada pelo contexto historico e social, e que, para que se possam propor politicas 

para seu desenvolvimento, tanto por parte dos organismos governamentais de C&T quanto 

da propria comunidade cientifica, e necessario entender essa re~iio. 

Tendo como base esta concepc;ao, o presente estudo procurou compreender a 

dinfunica da area de Ciencia e Tecnologia de Alimentos desde sna emergencia no pais, 

conforme exposto no primeiro capitulo. La desenvolveu-se o argumento de que a area 

reflete as politicas e pianos de consolidac;iio levados a efeito pela propria comunidade 

academica atraves de sua ac;ao nas instituic;Oes de C&T - universidades, centros de pesquisa 

e agencias :financiadoras. 

Dada a proeminencia da comunidade cientifica neste processo, o estudo procura 

trac;ar, neste capitulo, o perfil da comunidade que trabalha na area de Ciencia e Tecnologia 

de Alimentos, atraves de uma analise dos bolsistas de Produtividade em Pesquisa (PQ) do 

CNPq, durante o periodo de 1996 a 1999. 

Este e, portanto, urn estudo descritivo, com a finalidade de apreender as 

caracteristicas gerais e peculiares da conduc;iio da pesquisa cienti:fica nesta area, pois a 

contnbuic;ao da Ciencia e Tecnologia de Alimentos e fundamental para enfrentar os 

desafios da competitividade nos negocios que processam/envolvem produtos e materias 

primas alimentares de origem agricola ou pecuiria, que requerem cada vez mais soluc;oes 

no ambito da gestiio e da inovac;iio tecnologica 
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As novas frentes de pesquisa que se abrem para receber as demandas no campo do 

agroneg6cio 4 e das cadeias produtivas5 tendo como principal referencia as diretrizes 

estabelecidas no Plano Plurianual de Metas ( PP A), 1996 - 1999 e reafirmadas no PP A 

2001, bern como as demandas sociais, economicas e culturais contidas nas demais politicas 

setoriais do govemo, colocam a Ciencia e Tecnologia de Alimentos em posivao de destaque 

por se considerar que e urn dos setores em que a manutem;:iio ou incremento da 

competitividade estli mais relacionada com os aportes da pesquisa cientifica e do 

desenvolvimento tecnol6gico. 

0 conhecimento da origem e desenvolvimento de cada ramo da ciencia assim como 

da sua dinfunica, e pressuposto basico para o planejamento das atividades de pesquisa em 

ciencia e tecnologia. 

m.2 Procedimentos Metodologicos 

m.2.1 Determinafij.o do universo e selefij.o da amostra 

A escolha da comunidade cientifica da area de Ciencia e Tecnologia de Alimentos, 

formada pelos pesquisadores que receberam bolaa de Produtividade em Pesquisa (PQ) do 

CNPq, deveu-se principalmente a necessidade de aprofundar os conhecimentos sobre a 

dinilmica da area com a qual trabalho, diretamente, na aruilise dos processos relativos aos 

pedidos de bolsas de pesquisa, auxilios financeiros, bolsas de forma~iio (mestrado e 

doutorado) e auxilios a particip~iio e/ou re~iio de eventos cientificos. 

Outra razlio a ser colocada encontra-se no alto grau de corre¥o das pesquisas na 

area de Ciencia e Tecnologia de Alimentos com as do agroneg6cio, sendo este Ultimo urn 

campo receptor de grandes demandas e assunto de destaque em programas governamentais 

de desenvolvimento do pais, conforrne exposto anteriorrnente. 

Com re~iio ao periodo selecionado, deveu-se principalmente a coincidir com o 

periodo no qual estive atuando a frente da area de Ciencia e Tecnologia de Alimentos como 

4 0 conceito de agroneg6cio adotado para este estudo guarda a categoriza>iio proposta por Jonh Davis e Ray 

Goldeberg para o conceito de agribusiness: " ... a soma das operal'(ies de produ>iio e distribui>iio de 

suprimentos agricolas, das operal'{ies de produ>iio nas unidades agricolas, do armazenamento, processamento 

e distribui>lio dos produtos agricolas e itens produzidos a partir deles." (Davis e Goldeberg, l 957). 
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analista em C&T do CNPq, o que possibilitou grande familiaridade com os dados 

trabalhados e maior afinidade com os membros do grupo em questiio. 

0 estudo foi entiio organizado buscando descrever: 

- As caracteristicas gerais da comunidade cienti:fica da area, utilizando-se de 

indicadores de distnbuiyao dos pesquisadores quanto ao genero, sub-area, instituiyao de 

vinculo, tempo medio ate a fo~ao do pesquisador ( considerando tempo gasto ate a 

obten~ao do titulo de Doutor em Ciencia e Tecnologia de Alimentos). 

- A quantidade e qualidade, expressa pela public~ao em canais de maior prestigio, 

da produ~ cienti:fica da "elite" da area, composta pelos membros pertencentes iis diversas 

categorias/niveis de bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq, e os canais de 

comunica~ao utilizados na publi~ dos resultados de pesquisa, 

- A particip~ao desses bolsistas de produtividade na fo~ao de recursos 

hurnanos: orien~ de disserta¢es de mestrado e teses de Doutorado. 

A con.struc;ao das variaveis e indicadores foi realizada com base em informa~oes 

quantitativas. Para tanto, identi:ficaram-se os bolsistas de produtividade em pesquisa do 

CNPq, no periodo de 1996 a 1999, e seus respectivos curriculos. 

0 instrumento utilizado como fonte de info~o foram os Relat6rios 

Operacionais emitidos pelo "Sistema Gerenciador de Info~oes- SIGEF', do CNPq, que 

contem dados relativos iis bolsas de Produtividade em Pesquisa (PQ), concedidas e 

implementadas a cada julgamento. 

Os dados foram tabulados para cada ano e de maneira agrupada, compreendendo o 

periodo de 1996 a 1999. Essa tab~ oferece, em primeiro Iugar, urn perfil da area e as 

altera~es ocorridas na sequencia dos anos. Permite, tambem, urna visiio de conjunto 

compreendendo todo o periodo estudado, o que possibilitou tra9ar urn retrato da area nestes 

quatro Ultimos anos. Os dados tabulados foram transforrnados em g:raficos demonstrativos 

para cada urna das arullises propostas acirna. 

Os gnificos anuais encontram-se disponiveis nos anexos III, IV, V e VI, sendo 

apresentados, neste capitulo, os graficos referentes ao periodo global em arullise, 

compreendendo os anos de 1996 a 1999. 

5 Como cadeias produtivas entende-se aqui, a partir da identificaS'iio de urn produto final ou de urn insurno, as 

varias opera9iies tecnicas, comerciais e logisticas encadeadas que envolvam o produto ou o insumo final. 
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Para aruilise da produ,.ao cientifica e particip~iio na forma,.ao de recursos humanos 

da comunidade cientifica da area, foi utilizado o Curriculum Vitae de cada pesquisador das 

categorias/nivel 1A, lB, 1 C, 2A, 2B e 2C. Tais curriculos estiio dispombilizados pela 

Internet na Home Page do CNPq/Prossiga na base de dados da Plataforma Lattes6
, sendo 

possivel ate mesmo estimar o tempo medio que o pesquisador levou para se titular como 

doutor, tendo assim concluido seu treinamento e estando apto a realizar investig~oes 

cientificas dentro de sua area de especializa,.ao. Buscou-se tambem identificar o local onde 

os pesquisadores realizaram os cursos de Grad~iio (GD), Mestrado (MS), Doutorado 

(DT) e P6s-Doutorado (PD), realizados no pais, em termos de paise exterior (tabela III.2). 

Os dados que foram obtidos do Curriculum Vitae dos pesquisadores disponiveis na 

plataforma Lattes, tern por objetivo identificar os diversos tipos de publica'(iio cientifica 

que prevalecem na comunidade da area de Ciencia e Tecnologia de Alimentos e a varia'(iio 

ocorrida nas diversas categorias/niveis a que pertencem os bolsistas. Cabe ressaltar que as 

info~oes apresentadas e sua atualiza'(iio no banco de curriculos do PROSSIGA/CNPq 

sao de inteira responsabilidade dos pesquisadores, que sao OS UnfCOS detentores de 

autoriza9iio para quaisquer altera9oes nos dados da plataforma, mediante acesso controlado 

por senha pessoal. Para esta aruilise, foi considerada a categorialnivel mais elevada que o 

pesquisador atingiu, sendo ana!isados os curriculos disponiveis, durante a realiza'(iio do 

estudo. 

Com base nas informa9iies obtidas, a produ,.ao cientifica dos pesquisadores foi 

classificada e tabulada T rabalhou-se, especificamente, com canais formais de 

comunica,.ao, segundo a classifical(iio adotada na literatura existente a respeito do assunto 

(GARVEY & GRIFFITH, 1967; SIKORA V, 1991; BONITZ, 1992), sendo estes de 

dominio publico, grande potencial de disse~iio, fiicil acesso e armazenamento e 

geralmente "controlados" e "revisados" por comites editoriais. 

Encontram-se, portanto, classificados como canais de comunica,.ao formais os 

artigos publicados em revistas cientificas indexadas, livros e capitulos de livros, trabalhos 

6 A plataforma recebe esse nome em homenagem ao pesquisador Cesar Lattes, constituindo urn conjunto de 

sistemas computacionais do CNPq, visando a compatibiliza<;iio e integra<;ao dos sistemas de informa<;iio das 
principais agencias de fomento, resultado de urn esfor~ con junto do MCT, CNPq, CAPES/MEC e FINEP; 
atendendo a urna antiga demanda da comunidade cientifica e tecnol6gica. 
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completos e resumos publicados em anais de congressos e reunioes cientificas, dissert~oes 

de mestrado e teses de doutorado defendidas sob orientayao dos pesquisadores em estudo. 

Em uma primeira etapa foram definidas as categorias referentes aos canais formais 

de comunicayiio a saber: 

Artigos publicados em Revista Cientifica Nacional 

Artigos publicados em Revista Cientifica Internacional 

Livros e Capitulos de livros 

Trabalhos completos publicados em anais de reunioes cientificas nacionais 

Trabalhos completos publicados em anais de reunioes cientificas internacionais 

Resumos publicados em anais de reunioes cientificas nacionais 

Resumos publicados em anais de reunioes cientificas internacionais 

Disserta<;oes de Mestrados orientadas e defendidas 

Tese de doutorados orientadas e defendidas 

A aruilise desses veiculos de publica<;iio permitiu identificar a forma que os 

cientistas utilizam para se comunicar com seus pares e com a sociedade em geral .. 

m.2.2 Base de dados Qnalitativa 

Na busca de informa((oes que respondessem a questoes relacionadas ao processo de 

pesquisa, a comunic~ao com os pares e a publica((iio de resultados; e que sofressem 

influencia de fatores sociais, em geral niio traduziveis em dados quantitativos, furam 

realizadas entrevistas pessoais com membros da comunidade cientifica da area de Ciencia e 

Tecnologia de Alimentos, preferencialmente bolsistas do CNPq na modalidade 

Produtividade em Pesquisa (PQ). 

" ... se n6s queremos estudar em detalhe o funcionamento da comunidade 
cientifica, n6s precisamos ter a cooperas:ao ativa dos participantes" 
(MULKAY, 1976 p.IO). 

No caso desta pesquisa, a necessidade de realizar entrevistas foi particularmente 

devida ao prop6sito de estudar e entender o funcionamento da comunidade cientifica da 

area, enfocando seu comportarnento frente a importancia na comunica<;ao de resultados, a 
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escolha dos colaboradores na pesquisa, os meios mais utilizados na comunic;aviio entre os 

pares, os veiculos de comunicac;iio preferidos, e a participac;iio em eventos cientificos; em 

suma, estudar o processo de produc;iio cientifica. Alguns desses dados podem ser extraidos 

das informac;oes contidas na base de curriculos Lattes. Porem, decifrar a decisiio pessoal do 

pesquisador na escolha da forma de comunicac;iio e sua participac;iio nos eventos cientificos 

elucida particularidades, da area, de grande importancia na composic;iio dos criterios de 

avaliac;iio e na pontuac;iio atribuida a cada uma delas, no julgamento da produtividade 

cientifica do pesquisador que concorre por recursos junto as agencias de fomento. 

Assume-se, assim, que o universo composto pelos cientistas que competem na 

obtenc;iio de financiamento para suas pesquisas, aqui representado pelos bolsistas de 

Produtividade em Pesquisa do CNPq, reflete o conjunto de atores com habilidade e 

experiencia especificos na preparac;iio de artigos, papers, resumos, notas tecnicas, livros e 

capftulos de livros. Sna colaborac;iio no fornecimento das informac;5es solicitadas nos 

questionlirios e, portanto, cercada de convicc;iio quanto aos aspectos relacionados a "arte de 

publicar". 

A selec;iio dos candidatos a serem entrevistados deu preferencia aos pertencentes ao 

qnadro de bolsistas do CNPq. Porem, foram tambem selecionados pesquisadores da area 

que niio possuiam bolsas de Produtividade em Pesquisa, uma vez que se entende que a 

divulgac;iio de resultados de pesquisa niio se restringe a necessidade de construc;iio de urn 

"born" Curriculum Vitae, que e tradicionalmente identificado pela publicac;iio de artigos em 

revistas estritamente academicas. Dessa forma, a determinac;iio da arnostra para as 

entrevistas foi aleat6ria, sendo escolhidos uma media de 05 bolsistas de cada 

categoria/nivel, sendo que na categoria/nivel2B esse nfunero chegou a 10. Foram tambem 

entrevistados 05 pesquisadores niio bolsistas. Com relac;iio a distnbuic;iio das sub-areas, 

dentre OS bolsistas, tem-se 56% dos entrevistados pertencentes a sub-area de Ciencia de 

Alimentos, 300/o a Tecnologia de Alimentos e 13% a Engenharia de Alimentos. A 

distribuic;iio regional dos entrevistados refletiu a concentrac;iio regional dos pesquisadores 

da area: 68% da regiiio sudeste, 29% da regiiio sui e 2% da regiiio nordeste. A participac;iio 

feminina nas entrevistas foi de 48%. Procurou-se, assim, obter uma amostra representativa 

da comunidade cientifica da area, ainda que sem preocupac;iio com a representatividade 
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estatistica foriDal, dado que este instrumento metodologico e de base qualitativa. 0 roteiro 

utilizado nas entrevistas encontra-se no anexo VII. 

As informayoes obtidas nas entrevistas realizadas, complementarao as discussoes 

acerca dos dados tabulados ao Iongo deste capitulo. 

ffi.3 Caracteristicas gerais e espeeificas da eomunidade de Cieneia e 

Teenologia de Alimentos. 

ffi.3.1 Caracteristicas gerais. 

A mediyiio da produyiio de conhecimento, em geral, se dil, na priitica, indiretamente, 

atraves do Dive! de produtividade cientifica dos membros de uma determinada comunidade 

cientifica 

A quantidade e qualidade da pesquisa, efetivarnente realizada e publicada, parecem 

obedeeer a um equilibrio, de uma maneira tal que seja divulgado aquele conhecimento que 

realmente e irnportante para a comunidade cientifica e o publico em geral. 

Seguindo esse raciocinio, a posiyao ocupada pelos bolsistas de Produtividade em 

Pesquisa (PQ) no sistema de classificayiio por categoria/nivel do CNPq e a ascensao 

progresstva, priorizando a qnantidade e qualidade das pesqnisas publicadas, ou seja a 

mediyao do conhecimento produzido, expressa consequentemente a construyao da 

reputayiio e do reconhecimento do cientista. 

E sabido, no entanto, que esta e, na verdade, uma maneira muito simplista de 

caracterizar o funcionamento do sistema de reeompensa na ciencia, uma vez que sao varios 

os futores que intervem, tanto na produtividade cientifica como no reconhecimento deJa 

derivado. Enumerando esses futores teriamos: 1) vinculaylio institucional, 2) posiylio na 

propria hierarquia institucional, 3) idade pro:fissional, 4) nivel de habilidade e experiencia 

na pesquisa, 5) iirea de trabalho, 6) mobilidade geogriifica, 7) nacionalidade do pesquisador, 

8) tipo de treinamento recebido, 9) premiayoes ou meritos obtidos, 1 0) grau de visibilidade 

das pesquisas (citay()es e avaliayiio dos pares) e 11) genero. (SCOTT, ALLISON & MC 

GINNIS, 1993; SCOTT, 1992; ALLION & SCOTT, 1990; ROSENFELD & JONES, 1987; 

SONNERT, 1995; COLE, 1979). 
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Ha que se ressaltar, ainda, a ausencia de criterios de a~iio ex-post para o 

conhecimento gerado, que tratem de impactos dos resultados da pesquisa na concessiio de 

renova9iio do auxilio concedido na forma de bolsa de Produtividade em Pesquisa (PQ), 

impactos esses que reflitam a contribui9iio da pesquisa para o desenvo1vimento regional e 

nacional, ainda que indiretamente. 

A comunidade de Ciencia e Tecno1ogia de Alimentos e considerada uma 

comunidade re1ativamente nova, tendo em vista a recente cria9iio, tanto das institui9oes de 

ensino e pesquisa na area, como a forma9iio de recursos humanos. 

Para ilustrar a questiio da estratifica9iio da comunidade cientffica da area de Ciencia 

e Tecno1ogia de Alimentos com base no reconhecimento cientffico, foi estudada a 

distribui9iio dos pesquisadores segundo genero, categoria/nivel, sub-area e institui9iio de 

vinculo. 

0 perfil da comunidade cientffica da area de Ciencia e Tecno1ogia de Alimentos, 

composta pe1os bolsistas de Produtividade em Pesquisa (PQ) do CNPq, para o periodo de 

1996 a 1999, apresenta, entiio, a configur~iio que passaremos a avaliar. 

m.3.2 A comunidade cientifica da area de Ciencia e Tecnologia de 

Alimentos e suas especificidades. 

ll.3.2.1 A questiio do genero. 

0 conceito de genero e usado para tratar das diferen9as entre homens e mulheres, 

constituido, inicialmente, segundo uma perspectiva essencialista, que considerou que tais 

diferen9as expressariam uma separa9iio entre cultura masculina e cultura feminina. A 

constru9iio social da identidade de genero, atualmente, e configurada mediante o 

aprendizado e o manejo racional dos rituais expressivos de comportarnentos femininos e 

masculinos, no exercicio de identidades sexuais, (FERREIRA, 2000). 

Olliando para a questiio da rela9iio existente entre o sistema de recompensa na 

ciencia eo genero, podemos observar a particip~iio das mulheres como pesquisadoras da 

area e encontrar algumas respostas para a atual predomin3ncia masculina nas 

categorias/niveis mais e1evadas (gnificos III. I e III.2). 
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0 primeiro dado interessante fornecido a partir da observa<yao do grafico 

apresentado encontra-se na participayao da mulher na area de Ciencia e Tecnologia de 

Alimentos. 

Na literatura internacional, alguns autores argumentam que as mulheres tern maior 

di:ficuldade de obter financiamentos para a condu<;:iio de suas pesquisas e, portanto, as suas 

limitayoes para publicar seriam maiores do que as encontradas pelos cientistas homens. 

V:irios autores (SCOTT, 1992; SCOTT, ALLISON & MCGINNIS, 1993; COLE, 

1979) apontam o reconhecimento desigual para homens e mulberes, com valorizayao maior 

do genero masculino para contribui<yoes de igual importiincia. Usando a classifica<yiio de 

COLE (COLE & COLE, 1967) as mulheres seriam enquadradas como "cientistas 

silenciosas"7
; alem disso, argumenta-se que o trabalho das mulheres e mais fortemente 

criticado do que o dos homens. 

GRAFICO III.! - Distribui<;:ao dos pesquisadores segundo Genero - 1996 a 1999. 

~--~ 

I!IIFEMININO 

I!IIMASCULINO 
~-~--~~ 

Fonte: Relat6rios Operacionais- SIGEF/CNPq 

7 Segundo esses autores o termo silenciosas refere-se a aquelas mulheres que produzem poucos papers e, ao 

mesmo tempo, contam com niunero reduzido de cital'fies, pela baixa qualidade de seus trabalhos. 
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GRAFICO III.2- Distribuiyiio dos pesquisadores por categoria/nivel 

seguudo o genero - 1996 a 1999 
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~~~~~~~~--~~-1 
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Fonte: Relat6rios Operacionais- SIGEF/CNPq 

A posiyiio hierarquica, ou seja, o status ocupado pe1as mulheres nas instituiyoes de 

pesquisa e/ou academicas, tende a ser inferior por uma serie de razoes. Isso figuraria como 

outra barreira na distribuiyiio das recompensas, prevalecendo outros criterios diferentes 

daqueles relacionadOS a quantidade e quaJidade da produyiiO cientffica. 

0 desequilibrio no reconhecirnento e no sistema de recompensa frequentemente e 

associado ao conhecido efeito "Mateus", reforyando a concessiio de credito aos cientistas 

que ja alcanyaram urn status relevante no muudo academico (MERTON, 1977), o que para 

as mulheres representaria entao uma !uta mais dificil no caminho do reconhecirnento pelos 

seus pares. Esse fenomeno tern sido nomeado como "efeito Matilde" quando aplicado 

especificamente para as mulheres na ciencia (ROSSITER, 1993). 

De acordo com esse fenomeno, niio sao raros os exemplos, disponiveis na literatura, 

de contribuiyoes, em diversas areas do conhecimento, que foram sabidamente realizadas 

por mulheres, porem outorgadas a cientistas homens por mero preconceito por parte dos 

membros das comunidades cientificas. 0 caso mais famoso e o de Marie Curie, muito 

menos reconhecida que seu marido Voliot, citado por TOSI (1998). 

As razoes para essa posiyiio desfavoravel das mulheres na ciencia sao varias e 

podem ser resumidas em: socializayiio, conflitos entre a familia e o trabalho, menor 

investirnento na educayiio feminina, discrirninayiio sexual, estrutura das carreiras 
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academicas, sociedade capitalista e patriarcal e niveis de estratifiC119lio cientifica ( ver 

ACKER, 1992; CHARLES, 1992; COLE, 1979; SCOTT, 1990; WRIGHT, BAXTER & 

BIRKELUND, 1995 e ETZKOWITZ et alli 1996; discutidas por LEON OROZCO, 1998) 

Uma reflexao atual porem niio pode deixar de considerar o cenario mundial em 

franca mudancya, onde ~es do tipo: "area tipicarnente rnasculina" e outras 

"tipicamente femininas" ja nao encontrariam mais esp~o, uma vez que a mulher ocupa 

hoje todos os campos profissionais. 

Sao registradas, atualmente, diversas descobertas importantes de autoria feminina 

em todas as areas do conhecimento. As mulheres estlio reconhecidamente presentes na 

sociedade, na polftica, na cultura, na economia, no govemo e inclusive nas fon;as armadas, 

fruto de urn grande esfor~o e luta por igualdade, que vern ao Iongo das ger~oes, 

possibilitando a conquista de esp~o feminino sem limites. 

0 proprio desenvolvimento da sociedade moderna alavancado por descobertas no 

campo da C&T tern conferido maior autonomia e melhores condi~es de igualdade as 
mulheres na transposi~ao das barreiras anteriormente associadas a questao do genero, 

trilhando assim urn caminho a ser seguido por suas sucessoras a custa de sacrificio menor. 

Olhando para o cenario nacional, a s~ predominante, em alguns setores da 

sociedade, ainda e urn reflexo da marginaliza~ao e exclusao sofrida pelas mulheres na 

busca de esp~o que fosse difurente de suas fun~oes e responsabilidades familiares e/ou 

domesticas a elas impostas pela sociedade desde a sua inffi.ncia 

Porem, nao e objetivo deste estudo aprofundar a discusslio acerca desse assunto, 

pois para tanto torna-se imprescindivel buscar estatisticas mais recentes sobre a 

participa~ao da mulher na ciencia; a dificuldade aumenta devido ao reduzido nillnero de 

dados disponiveis na literatura nacional especializada. Info~oes sobre o acesso a 

fo~o universitaria, cursos de p6s-grad~ e mercado de trabalho nas ciencias 

anteriormente charnadas de "tipicamente rnasculinas" enriqueceriam o debate, subsidiando 

a questao do atual investimento na educa~o feminina e mudan~as na sociedade 

anteriormente patriarcal Sobre esse aspecto VELLOSO e VELHO (1996) estudaram a 

particip~ao feminina nos cursos de mestrado e doutorado, no Brasil, e concluiram que: 
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" ... No caso brasileiro, a distnbui~o eqiiitativa entre os sexos, 
observada para o conjunto das areas, mantt'im-se apenas dentro de 
algumas areas, como Ciencias da Saude e Sociais Aplicadas,... As 

engenharias sao reduto dos homens .Outras areas como as Agrarias e as 
Hnmanas tern uma pequena preponderiincia das mulheres ( cerca de 
53%), enquanto as Exatas guardam uma pequena margem de vantagem 
para os homens (53%) .... 

No doutorado, comparado como mestrado, niio se observa a mesma 
igualdade de propor~es entre homens e mulheres, ... as principais 
mudans:as sao nas Agrarias, que passa contar com mais de 2/3 de 
homens. Numa ~ oposta, a area das Engenharias passa a exibir 
propors:ao semelhante ... , toruando-se assirn menos masculina - ou mais 

feminina do que no mestrado." 

A apresentas:ao do percentual da presens:a feminina na Ciencia e Tecnologia tern a 

intens:ao de fomecer o perfil da area que, tendo sido originalmente criada como Engenharia 

de Alimentos, sendo uma sub-area da Engenharia Agronomica, ou seja, ligada a area 

tecnol6gica, criaria barreiras iniciais ao acesso feminino. Assirn apresenta-se aqui urn 

indicador da real atuas:ao das mulheres na pesquisa e com produs:ao cientifica quantitativa e 

qualitativamente crescentes, visto que, nas camadas inferiores da estratificas:ao de 

categorias!niveis de bolsa de Produtividade em Pesqnisa (PQ), o percentual feminino 

supera o masculino. Caso este padrao se mantenha na passagem para as categorias mais 

altas, o futuro, portanto, parece promissor para as mulheres em Ciencia e Tecnologia de 

Alimentos. 

ll.3.2.2 As sub-areas da Ciencia e Tecnologia de Alimentos 

A divisiio da area de Ciencia e Tecnologia de Alimentos nas sub-areas de Ciencia de 

Alimentos, Tecnologia de Alimentos e Engenharia de Alimentos, adotada pelo CNPq e 

seguida, de uma maneira geral (ver tabela III.9), na caracterizas:OO da linha de pesqnisa 

desenvolvida nos cursos de p6s-gradua9ao, encontra sua explicas:ao na origem e 

institucionaliza<;ao da area, tratada no capitulo I. A cria~o do Centro Tropical de Pesquisas 

e Tecnologia de Alimentos junto ao Instituto Agronomico, em 1959, trouxe para o CTPA a 

estrutura do proprio Instituto, que era composta de: Divisiio de Ciencia, Divisiio de 

Tecnologia e Divisiio de Engenharia. A posterior transfofma9iio do CPTA no Instituto de 

Tecnologia de Alimentos- ITAL e a cria9ao da 1• Faculdade de Tecnologia de Alimentos, 
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consolidaram aquelas sub-areas como constituintes da grande area de Ciencia e Tecnologia 

de Alimentos. Dessa forma os projetos de pesquisa e os programas de p6s-gradua<;iio na 

area de Nutri<;iio, apesar de sua estreita rela<;iio a com a Ciencia e Tecnologia de Alimentos, 

encontram-se vinculados a area das ciencias medicas. 

0 enquadramento da solicitayao de Bolsa de Produtividade em Pesquisa - PQ e de 

responsabilidade do pesquisador que, ao preencher o formuJario para este fun, informa, em 

urn campo especifico, a qual sub-area pertence seu projeto. Atualmente, no CNPq, existem 

outras subdivisoes que melhor identificam a linha de pesquisa do projeto, porem, durante o 

periodo estudado, apenas tres bolsas concedidas continham identificayiio exata da linha de 

pesquisa. A maioria dos pesquisadores segue a subdivisiio tradicional das tres sub-areas e 

alguns ate se Jimitam a informar o c6digo geral referente a Ciencia e Tecnologia de 

Alimentos. A Iista com as subdivisoes oferecidas pelo Conselho encontra-se no anexo II. 

A aruilise global por temas de pesquisa ganharia urn diferencial qualitativo, caso os 

pesquisadores procurassem informar, no enquadramento da sub-area do projeto, aquela que 

retratasse com maior precisiio a linha de sua pesquisa. Portanto, para analise dos ternas mais 

pesquisados, so foi possivel fornecer dados gerais, permitindo apenas o rnapeamento dos 

grupos de pesquisa no nivel de Ciencia de Alimentos, Tecnologia de Alimentos e 

Engenharia de Alimentos, por categoria!nivel e genero (grafico IIL3). 

GRAFICO IIL3- Distribui<;ao dos pesquisadores por Sub-area segundo a 

Categoria!nivel- 1996 a 1999 

1A 18 1C 2A 28 2C 

CATEGORIA/NiVEL 

Fonte: Relat6rios Operacionais- SIGEF/CNPq 
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Assim, a sub-area com maior nfunero de representantes e a Ciencia de Alimentos, 

apresentando urn percentual de 47% do total de projetos com concessao de bolsa. de 

Produtividade em Pesquisa no periodo em questao, seguida da Tecnologia de Alimentos 

com 16%, Engenharia de Alimentos com 4%. Projetos cadastrados na grande area de 

Ciencia e Tecnologia de Alimentos e 1% pertencentes a outras areas alins. Esses resultados 

podem ser explicados, em parte, pela distnlmi<;:ao dos cursos de p6s-gradua<;:iio oferecidos 

no territ6rio nacional, sendo a maioria na area de Ciencia de(os) Alimentos, de acordo com 

os dados da CAPES da tabela III.9. 

Essa questao da divisao em sub-areas traz para a Ciencia e Tecnologia de Alimentos 

uma classifica<;:B.o controvertida, uma vez que, enquanto area do conhecimento, esta 

classificada como Ciencias da Vida, porem possui uma sub-area de Engenharia, que seria 

classificada como Ciencias Exatas. 0 carater ambiguo se manifesta especialmente quando 

lan<;:amos mao de dados da literatura sobre estudos realizados em outras areas, pois como 

considerar a Ciencia e Tecnologia de Alimentos? Como pertencente ao ramo das ciencias 

biol6gicas ou das ciencias exatas e engenharias? 

ID.3.2.3 A distribui~o dos bolsistas segundo os vinculos 

institucionais. 

Observando a distribui<;:iio das bolsas, segundo as institui<;:oes de pesquisa as quais 

estao vinculados os pesquisadores, nota-se a maior concentra<yao dos cientistas das 

institui<;:Oes da regiao Sudeste e ainda nas categorias/niveis mais altos, em outras palavras, 

presen<ya majoritaria de cientistas chamados ''proli:ficos"( ver gnifico III.4). 

0 termo proli:fico fuz parte de uma classifica<yao apresentada por COLE & COLE 

(1967); para definir os cientistas que se destacam pelo seu elevado nfunero de publica<yoes 

e pela alta qualidade de seus trabalhos. As outras categorias apresentadas sao: os 

"silenciosos" (aqueles que produzem poucos papers e, ao mesmo tempo, contam com 

nfunero reduzido de cita<;:oes, pela baixa qualidade de seus trabalhos ), os "produtores de 

massa" ( aqueles que publicam muita informa<yao, mas de pouco impacto para a 

comunidade cientifica) e os "perfeccionistas"(aqueles que se preocupam em publicar seus 
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artigos quando realmente consideram ter alcanvado uma qualidade aceitavel). Os cientistas 

mais premiados atingem as categorias/niveis mais elevadas, tendo os mesmos o maior 

reconhecimento e consequentemente melhores condiyoes de realizayao de suas pesquisas. 

Decorre dai que a forma de validayao do conhecimento cientifico baseada na 

avaliayao pelos pares ("peer review"), influenciando o reconhecimento, reflete-se de 

maneira indireta na produtividade dos cientistas. Por urn !ado, o "peer review" serve como 

instrumento eficiente contra a tendencia a "produyao de massa", popularmente traduzida na 

expressao "publicar ou perecer" e, por outro, favorece o "efeito Mateus',g. 

A analise a respeito da concentrayao dos cientistas n1io pode deixar de considerar 

urn futo determinante, no caso da Ciencia e Tecnologia de Alimentos: a propria distribuiyao 

dos cursos de p6s-graduay1io existentes na area e a pontuayao conferida segundo o sistema 

de avaliayao da CAPES. 

GRAFICO III.4- Distribuiyao dos pesquisadores segundo a instituiyao de 

vinculo - 1996 a 1999. 

:JJ 

15 

Fonte: Relat6rios Operacionais- SIGEF/CNPq 
Obs.: Para identifica~ao das institui~6es citadas, ver SIGLAS. 

8 Este termo e uma alusao ao versiculo do evangelista Mateus para mostrar que o mais reconhecido 

academicamente ohtem sempre mais credito. 
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Considerando que o pesquisador desenvolve vinculos com o grupo de pesquisa cia 

instituivao junto a qual realizou o curso de p6s-graduayiio, nota-se uma tendencia, tanto dos 

cursos de mestrado como de doutorado, a concentrarem-se na regiiio sudeste do Brasil, 

conforme sinteticamente apresentado na tabela III.9. A discussao sobre a sitt1a9iio cia p6s

graduaylio na area de Ciencia e Tecnologia de Alimentos, os criterios utilizados na 

avalia\:iio dos cursos e as consequencias advindas dos conceitos atribuidos, seriio retomadas 

no decorrer deste capitulo. 

ID.3.3 Perfil da comunidade cientifica quanto a fonna~o basica e a 

especializa~o em cursos de pos-gradua~iio. 

Identificacia como ramo das Ciencias Agrarias, a comuniciade da Ciencia e 

Tecnologia de Alimentos e bastante heterogenea com re~iio a foiTna9iio bitsica de seus 

pesquisadores, conforrne pode ser observado na tabela IlL A distribui~o dos pesquisadores 

que tern bolsa de produtiviciade em pesquisa- PQ, na area de Ciencia e Tecnologia de 

Alimentos nas categorias!nivel1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, durante o periodo de 1996-1999, 

pela sua forrna<;iio basica, varia siguificativamente. 

0 que se observa, nas tabelas mencionadas, enquadra-se na definiviio de 

comunidade cientffica usada por HAGSTROM (1965), para quem esta vern a ser urn 

conjunto heterogeneo que esta integrado por urn complexo grupo de unidades, cujos 

membros atuam segundo seus interesses e necessiciades de pesquisa. 

Nota-se a expressiva participavao dos cursos relacionados a area de quimica e uma 

tendencia, mais recente, de profissionais com foiTna9iio basica em Engenharia de 

Alimentos, tendo em vista que os bolsistas cia categoria/nivel 2C ingressaram hit pouco 

tempo no sistema. 

Com reJavao a afirmativa de ser uma comunidade nova, os dados retirados das 

informayoes dos Curriculos dos pesquisadores apontam para a seguinte estatistica 

apresentacia na tabela III.l. 
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T ABELA III.I - Distnbuiyao dos pesquisadores nivell da area de Ciencia e 

Tecnologia de Alimentos por curso de fo~o basica: 1996- I999. 

Formaviio Basica Categorias/niveis 

TOTAL 

Nome do curso IA lB IC 2A 2B 2C 

Engenbaria de Alimentos - - 2 2 6 4 I4 

Agronomia I 2 I 2 5 I I2 

Engenbaria Quimica 3 I - 3 - 4 11 

Farmacia e Bioquimica 2 2 I I 3 2 II 

Eng;enbaria Agronomica I 2 I - 1 - 5 

Bacharelado em Quimica - I I - 2 - 4 

Biologia - - - I I I 3 

Zootecnia - - - - I - I 

Niio informado 2 3 2 2 5 I I5 

TOTAL ANALISADO* 9 II 8 IO 24 I4 76 

TOTAL DA CATEGORIAINiVEL 9 I2 11 I9 39 23 113 

Fonte: Curriculo dos pesquisadores PlatafOrma Lattes- PROSSI GNCNPq 

* 0 Total Analisado refere-se ao nlimero de curriculos encontrados na base Lattes. 
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T ABELA III.2 - Distnbuiyiio dos pesquisadores por categoria/nivel segundo o ano 

de forrnayao em curso de nivel superior. (em%) 

Categorialnivel Anterior a 1970 Posterior a 1970 

1A 78 22 

1B 91 9 

1C 50 50 

2A 30 70 

2B 17 83 

2C 7 93 

TOTAL 273 327 

Fonte: Curriculo dos Pesquisadores Plataforma Lattes- PROSSIGA/CNPq 

Quando OS membros dessa comunidade estavam buscando a primeira 

especializayiio, referente a forrnayiio basica universitaria, ainda nao existiam cursos 

superiores especificos na area de Ciencia e Tecnologia de Alimentos, uma vez que o 

primeiro curso instituido foi em 1966, tendo sido forrnadas as primeiras turrnas a partir de 

1%9 (conforme exposto no primeiro capitulo). A busca de especializayiio e opyiio por 

ingresso nesse ramo da ciencia, para os membros das categorias!niveis IA e IB dentro do 

periodo estudado, deu-se efetivamente em cursos de p6s-graduayao. 

Assim, conforme os pesquisadores p6s-graduados retornavam do exterior, 

consolidando linbas de pesquisa e possibilitando a criayao de cursos no territorio nacional, 

o incentivo a busca de especializayao no exterior passou a se restringir aquelas areas onde 

ainda nao bavia competencia cientifico tecnologica instalada no pais. Tem-se entiio urn 

aumento gradual de cursos de pos-graduayiio no Brasil e de pesquisadores com p6s

graduayiio mais recente em instituiy()es nacionais. A busca de forrnayao no nivel de p6s

doutorado permanece voltada para centros de excelencia em linbas de pesquisa especificas, 

localizados no exterior. 
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A tabela III.3 apresenta OS dados referentes a formas:iio dos pesquisadores em nivel 

de p6s-graduas:iio, segundo a Iocalizayiio (pals ou exterior) da instituis:iio de realizas:iio do 

curso. 

T ABELA ill.3 - Fo~ a Dive! de graduas:iio e p6s-graduas:iio dos pesquisadores com 

bolsa de produtividade em pesquisa (PQ), do CNPq, segundo a 

localizayiio da instituis:iio de realizas:iio do curso (em nfuneros de 
pesquisadores). 

CATEGORIAJNivEL 

1A 18 1C 2A 28 

CURSO 

NAC./INT. NAC./INT. NAC./INT. NAC./INT. NAC./INT. 

GRADUACAO 8/l 10/1 8/0 8/2 21/2 

MESTRADO 3/8 9/1 1/4 7/3 21/2 

DOUTORADO 3/5 7/4 5/3 3/7 15/9 

1° POS-

DOUTORADO 213 0/ II 0/4 0/5 0/8 

2° POS-

DOUTORADO 0/3 0/2 - 0/1 -

Fonte: Curriculo dos pesquisadores - Plataforma Lattes/PROSSIGA/CNPq 

* NAC. : Nacional 

• INT. : Internacional 

2C 

NAC./INT. 

1311 

14/0 

10/4 

-

-

Nota-se que os pesquisadores ingressantes no sistema, ou seja, da categorialnivel 

2C, ainda niio apresentam formas:iio no Dive! de p6s-doutorado. 
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As palavras de urn pesquisador, da area, entrevistado refletem a motivayao da busca 

de curso de p6s-graduayiio no exterior: 

" ... Nos cursos de p6s-graduayao realizados no exterior aprendemos a 
desenvolver atitnde profissional de pesquisadores, sendo essa, talvez a maier 
contribuis:ao, para quem se dedica a pesquisa e ao ensino, que adquirimos nos 
cursos de doutorado e p6s-doutorado realizados fora do Brasil. Afinal, ciencia 
de qualidade n6s temos aqui." 

Adotando-se as siglas: TI, para representar o intervale medio de tempo entre o curso 

de Graduao;iio (GR) e o Mestrado (MS); P, para o intervale medio de tempo entre o curso 

de Mestrado (MS) e o curso de Doutorado (DT); P, para o intervale medio de tempo entre 

o curso de Doutorado (DT) eo P6s-Doutorado (PD), e T4, para o intervale de tempo 

medio entre o 1° eo 2° P6s-Doutorado (PD); foram construidas as tabelas IIT.4 e IIT.S. 

0 valor percentual representa a parcela de pesquisadores que efetivamente 

realizaram o curso que esta sendo usado como limite superior do intervale. 

T ABELA III.4 - Intervale de tempo medio entre o curso de Graduayao e P6s

Graduayao dos pesquisadores com bolsa de Produtividade em 

Pesquisa (PQ), nivell do CNPq, segundo a Categorialnivel (em anos). 

CATEGORIAfNivEL 

TEMPOMEDIO lA IB 

T1 (GD-MS) 4,12 (88%)* 4,6 (90%)* 

'P(GD-DT) 9,33 (100%) 11,09 (100%) 

T' (GD-PD1
) 13,16 (66%)*** I9,09 (100%) 

T 4 (PD1 
- PI)Z) 7,3 (33%)**** 6,0 (18% )***** 

Fonte: Curriculo dos pesquisadores- Plataforma Lattes/PROSSIGA/CNPq. 
* 0 I pesquisador nao realizou curso de mestrado. 
** 02 pesquisadores nao informarao a data de conclusiio do curse de mestrado. 
*** apenas 06 pesquisadores possuem I 0 P6s-doutorado. 
**** apenas 03 pesquisadores possuem o 2° P6s-doutorado. 
**** apenas 02 pesquisadores possuem o 2° P6s-doutorado. 

IC 

7,83 (7 5% )** 

11,62 (100%) 

14,25 (100%) 



T ABELA lll.5 - Intervalo de tempo medio entre o curso de Grad~o e P6s

Graduaoyao dos pesquisadores com bolsa de Produtividade em 

Pesquisa (PQ), nivel2 do CNPq, segundo a Categoria!nivel (em anos). 

CATEGORIA/NIVEL 

TEMPOMEDIO 2A 2B 

T'(GD-MS) 7,0 (1 00"/o) 5,0 (95,8% )* 

P(GD-DT) 12,2 (100%) 11,6 (83,3%)** 

P(GD-PD') 16,2 (50%)*** 17,0 (33,3%)**** 

T4 (PD' -PlY) 3,0 (10%)***** 

Fonte: Curriculo dos pesquisadores- Plataforma Lattes/PROSSIGA/CNPq 
* 0 I pesquisador nao informou o ano de conclusiio do curso de Gradua~o 

2C 

5,35 (100%) 

13,64 (100%) 

** 02 pesquisadores nao realizaram curso de Mestrado, ingressando diretamente no Doutorado 
*** 05 pesqnisadores realizaram o I 0 P6s-doutorado 
**** 08 pesquisadores realizaram o 2° POs-dontorado 
***** Olpesquisadorrealizou o 2° P6s-doutorado 

Observando esses percentuais, nota-se que nem sempre o valor e I 00%, indicando a 

existencia de pesquisadores que, ap6s o curso de Grad~ao, ingressaram diretamente em 

cursos de Doutorado. Ontra constatao;:ao reita a partir dessa aruilise e que ainda urn 

percentual pequeno de pesquisadores tern treinamento em nivel de P6s-Doutorado (PD), 

sendo menor ainda o nfu:nero de pesqnisadores que realizaram o 2° P6s-Doutorado (PD), 

para o grupo do nivel I, e nenhum pesquisador do grupo do nivel 2 realizou seu 2° P6s

dontorado. 

0 tempo, para que o pesquisador tenha obtido forma'<ao no nivel de Doutorado, e 

portanto, com a titulaoyao exigida para solicitar a bolsa de Produtividade em Pesquisa - PQ, 

tern sido de I I ,5 anos em media. 

ffi.3.4 A produ~o cientifica e os canais fonnais de comunica~o de 

resultados. 

Utilizando os estudos feitos por HARGENS (I975), na defini~ de padroes de 

comportamento e da produoyao de conhecimento das comunidades cientificas nas ciencias 

naturais e exatas, classifi~ em que se enquadraria a Ciencia e Tecnologia de Alimentos, 
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OS cientistas dessas areas n3o siio afetados por mlldan9as sociais, economicas e politicas 

que acontecem em urn determinado meio porque, segundo este autor, para realizayao dos 

seus experimentos, nao e preciso considerar o comportamento da sociedade. 

Tal afirmativa, porem, nao pode ser estendida a comunidade cienti:fica da Ciencia e 

Tecnologia de Alimentos. A primeira razao, conforme colocado por LEON OROZCO 

( 1998), e que os cientistas das areas naturais e exatas estiio inseridos em contextos sociais 

especi:ficos com problemas particulares, o que fuz com que provavelmente suas pesquisas 

sejam afetadas, direta ou indiretamente, por futores extemos a seu meio academico. Outro 

motivo que nos leva a refutar a ideia introduzida por HARGENS e a forte inte~iio da 

pesquisa em Ciencia e Tecnologia de Alirnentos com o setor industrial, o que fuz com que 

os cientistas atribuam grande peso ao mercado na dete~ao de suas pesquisas. 

Ainda com respeito ao comportamento dos cientistas da comunidade de Ciencia e 

Tecnologia de Alimentos, pode-se dizer que e bastante diverso, devido a especificidade dos 

ternas de pesquisa; seu ambito de estudo e "universal" e, portanto, a sua audiencia tende a 

ser internacional. Em termos da linguagem utilizada por estes cientistas, esta tende a ser 

mais especializada ou tecnica e, portanto, s6 e assimilada por quem domina a tellllitica em 

estudo. Sobre esse aspecto, VELHO (1997) afirma: 

" a Iinguagem propria de cada area de conhecimento pode favorecer a 
utiliza~o de determinados canais de comunica~o cientifica e, ao mesmo 
tempo, dificultar a utilizas:ao de outros" (IBID. p.24). 

Pode-se dizer que o nivel de codi:ficas:iio ern Ciencia e T ecnologia de Alimentos 

tende a ser alto, seguindo o grau de especia}izas:ao de cada uma das sub-areas que 

comp()em este campo de pesquisa. A forma de comunica9ilo dos resultados de pesquisa 

apresenta uma preferencia por canais formais, com tendencia a utilizas:iio de revistas 

especializadas 

Observa-se, contudo, a existencia de uma significativa carencia de estudos 

orientados a compreensao da comunidade cienti:fica a partir da perspectiva da sociologia da 

ciencia, especialmente nos paises menos desenvolvidos. 

Cabe ainda esclarecer que, ao selecionarmos uma amostra dos membros da 

comunidade cienti:fica da area de Ciencia e Tecnologia de Alirnentos, qual seja, aqueles que 
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recebem apoio do CNPq para suas pesquisas atraves da concessao de bolsas de 

produtividade, mediante analise basicamente de seus respectivos curriculos, estamos 

trabalhando com a elite cientffica da area Esta elite pode niio ser numericamente 

representativa de todo o universo de profissionais responsiiveis pela investig~iio cientffica 

neste ramo da ciencia, no pais, mas certamente e a parcela que detem maior prestigio no 

nivel nacional. 

Dessa forma, algumas caracteristicas desse grupo denominado "elite" podem servir 

para identfficar seus membros. De acordo com MULKA Y (1976), quatro elementos basicos 

siio comuns aos membros de uma "elite cientffica": 

- A distnbui~iio das recompensas e principais "fucilidades" ( aloca~iio de recursos, 

acesso ao sistema de comuni~iio, obten~o de "grants" e bolsas, entre outros), se da 

sempre de uma maneira heterogenea, sendo que a maior parte fica acumulada em urn s6 

grupo, que e precisamente 0 grupo do poder. 

- Esse mesmo grupo privilegiado desenvolve vinculos entre si, vinculos esses que 

sao em geral mais abrangentes e/ou amplos do que aqueles que se estabelecem entre 

aqueles que niio participam da elite. 

0 exercicio do controle social da maior parte das atividades cientfficas fica, 

direta ou indiretamente, nas miios dessa "elite cientffica". Por controle social entende-se a 

legit~iio de resultados de pesquisa, a aloca~iio de reconhecimento profissional e 

recompensa cientffica. 

- Por fim, as posi~es de prestigio e alto status adquiridas e ocupadas permitem que 

o grupo exer~a uma consideravel influencia na sele~o dos novos membros que passam a 

integrar as pr6prias "elites cientfficas". 

Este Ultimo elemento identificador pode ser clararnente exemplificado no sistema de 

parti~ nos Comites Assessores do CNPq, responsiiveis pela recomen~iio ou niio de 

concessao das solici~oes de bolsas e auxilios a pesquisa, bern como na emissao de 

pareceres ad hoc no processo de revisao por pares. 

0 estudo de MULKA Y tambem aponta a concentr~iio das "elites cientfficas" no 

sistema universitario, principalmente naquelas institui~oes que detem reconhecimento de 

excelencia justamente devido ao desempenho de seus membros. Tal observa~ao nos leva a 

refletir que os novos pesquisadores tendem a buscar vinculos com essas institui~oes, 
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almejando usufruir dessa reputas:ao ja reconhecida. Segue-se a este futo a concentras:iio 

inclusive dos cursos de p6s-grad~Ja9iio mellior estruturados junto a esses grupos, 

consequentemente apresentando mellior avaJ.ias:ao de desempenho e recebendo, portanto, 

maior aporte de recursos para a conduyiio das pesquisas e dispondo, dessa forma, de 

laborat6rios igualmente rnellior equipados. 

Essa acumulayiio de vantagens em alguns grupos, que deriva tambem de urn ponto 

de partida privilegiado em relayiio aos demais, e conhecida como "efeito Mateus", termo 

utilizado pela primeira vez por MERTON, para descrever exatamente essa distnbuis:ao 

desigual das recompensas pela comunidade cientifica. A manifestayiio perversa deste efeito 

e que aquele pesquisador que ja atingiu urn alto status, obtem maior reconhecimento, ainda 

que seus traballios niio sejam necessariamente melliores do que os apresentados por 

cientistas que ainda niio detem posis:ao de destaque junto a comunidade cientffica de sua 

area. Em outras palavras, o acesso a elite cientifica niio e "livre" e dependente 

exclusivamente do merito, mas tern urn forte componente sociaL 

0 efeito Mateus e urn dos futores - aliado as "economias de aglomerayiio" da 

pesquisa e a necessidade de constituir urna "massa critica" de cientistas para aurnentar a 

produtividade dessa atividade - que conduz a concentrayiio institucional e regional da 

pesquisa cientffica 

Tratando ainda das particularidades que envolvem a elite de urna comunidade 

cientffica, encontra-se o sistema de reconhecimento, que sera tratado aqui com enfoque na 

questiio do financiarnento, ou seja, da obtens:ao de "grants" e bolsas de produtividade em 

pesquisa, onde a reputayiio eo merito do cientista em geral sao medidos em funs:ao de sua 

produyiio cientffica, pelo sistema de avaliayiio por pares. 

Esse termo "produyiio cientffica" abarca todo urn corijunto de atividades que vai 

desde a publicas:iio de artigos pelos mais diversos canais formais e informais, dentre eles as 

revistas, os Iivros, a apresentayiio de traballios em seminarios, os congressos e as reunioes 

cientfficas, ate a contribuiyiio dos pesquisadores na formayiio de recursos humanos, 

manifestada atraves da orientas:ao de dissertas:oes de mestrado e teses de doutorado, entre 

outros. 

E em funs:ao de urna combinayao complexa, com atribuis:ao de maior peso para 

alguns tipos de produs:ao cientffica, que varia conforme a comunidade cientffica de cada 
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area, que os cientistas obtem o reconhecimento, e portanto o financiamento para suas 

pesquisas. 

Neste estudo, as principais variaveis utilizadas serao: quantidade e qualidade da 

informa~ao gerada, bern como a participacyao na formacyao de novos cientistas. 0 termo 

qualidade e aqui tratado como indicador do tipo de publi~o cientifica ntilizada como 

veiculo de comunicacyao. Portanto, assume-se que urn artjgo cientifico tern maior qualidade 

quando ele foi publicado em umas das revistas do "mainstream"
9

, indexadas pelo Science 

Citation Index. 

0 reconhecimento em ~ da quantidade das publi~es, segundo GASTON 

(1970), varia conforme a natureza da pesquisa e o sistema de recompensas operante em 

cada area cientifica. Dessa fonna, para OS cientistas das areas te6ricas, maior valor seria 

atribuido ao nlimero de publicacyoes, uma vez que sua perspectiva de estudo e mais ampla, 

com maior variedade de fontes de infurmacyiio para suprir as necessidades relacionadas com 

a abrangencia de sua area Por outro lado, para os cientistas experimentais, o limite de 

fontes de informa~s disponiveis e dado pela especificidade do fenomeno em estudo, 

onde, conforme o processo de aruilise, o tempo para conclusiio pode inviabilizar a 

publi~ de resultados em espacyo de tempo pre-determinado pela duracyiio da bolsa ou 

auxilio concedido para a investigacyao em curso. Temos, entiio, o tempo como urn dos 

futores condicionantes, pois, para a publicacyao de urn resultado, torna-se necessilrio que o 

experirnento esteja completamente concluido, analisado, escrito e revisado. 

A atividade de comunicacyao de resultados alcancyados na pesquisa cientifica remonta 

ao seculo XVII. No inicio, a comunica~o entre os cientistas se dava atraves de 

correspondencias de cunho pessoal, atas ou mem6rias de reuuioes de determinados grupos 

de estudiosos que continham as transcricyoes das descobertas que eram realizadas e 

retratadas durante essas reuuiOes. Esses grupos de estudiosos formavam os chamados 

"colegios invisiveis"10 
(invisible colleges). 

Retomando as ideias de CASTRO (1986), produzir pesquisa niio significa fazer 

ciencia, uma vez que nem toda atividade cientifica resulta em divulgacyao. Pode-se, no 

entanto, medir o estligio de desenvolvimento de urna area ou sub-area pela sua produ~ 

9 Esse termo refure-se a uma corrente ou ciire,ao predominante de uma atividade ou influencia. 
10 Esse termo foi utilizado inicialmente para distinguir o grupo, dos colegios universitarios oficiais, servindo 
posteriormente de base para a cria~o das sociedades e academias cientificas. 
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cientffica, ou seja, atraves dos trabalhos escritos em geral, validados pela comunidade 

cientffica, que atua na arbitragem e avalias;ao da qualidade da pesquisa. 

A divulgayao dos resultados de pesquisa representa, atualmente, alem do 

reconhecimento do pesquisador por seus pares, uma condi9ao necessaria para competir 

junto as principais agtlncias de fomento por mais recursos e, consequentemente, para a 

realizayao de novas investigayoes cientf:ficas. Segundo a sociologia da ciencia, e tarnbem 

condis;ao indispensavel para o desenvolvimento e consolidayao do saber. 

" Aqueles que uao submetem seus resultados a este escrutinio requerido 
pela publicaylio uao podem, do ponto de vista da sociologia da ciencia, 
ser chamados de cientistas, dado que publicar e parte do conceito de 
pesquisador" (VELHO, 1997). 

Ao se demonstrar a preferencia de publicayiio de resultados de pesquisa em veiculos 

nacionais ou internacionais, procurou-se estimar o tipo de inter-relayao entre os cientistas e 

seus pares dentro e fora do pais, considerando a comunicayao direta estabelecida com a 

comunidade cientffica nacional e internacional, respectivamente. 

ill.3.4.1 Tipos de canais formais de comunica,.So 

Artigos Publicados em Revistas: 

Para este tipo de canal formal de comunicayao, foram consideradas aquelas 

publicay(jes peri6dicas cientfficas e especializadas, lideradas por urn comite assessor 

editorial responsavel pelo sistema de arbitragem da revista. Partindo-se desse conceito, 

foram consideradas revistas nacionais, aquelas publicayoes peri6dicas editadas e divulgadas 

no Brasil, e revistas internacionais, aquelas publicay(jes com divulgayiio internacional, 

independentemente do local que tenha sido editada, segundo classf:ficayao proposta por 

LEON OROZCO (1998). 

A literatura tern mostrado forte tendencia ao uso de revistas especializadas pelos 

cientistas das areas da Fisica e Quimica, com ampla maioria de artigos publicados em 

revistas internacionais, ao passo que, na Biologia, o tipo de canal de comunicas;ao varia 
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conforme a sub-area em que se esteja trabalhando, o objetivo da pesquisa eo publico alvo 

que se deseja atingir. 

Outro :fator importante a ser considerado na escolha do canal de divulgas:ao e a 

busca de reconhecimento no nivel nacional e/ou internacional, uma vez que a publicas:OO 

em revistas de maior prestigio outorga mais pon~ na avaJia9iio da produ91i<J cientifica 

do pesquisador. 

De fato, para ser contemplado com a modalidade de bolsa de Produtividade em 

Pesquisa - PQ, no CNPq, os criterios relacionados a produs:ao cientifica sao bastante 

rigidos e priorizam o ntimero de artigos publicados em peri6dicos indexados, no caso 

especifico da Ciencia e Tecnologia de Alimentos. Esse e urn criterio estabelecido pela 

propria comunidade cientifica: quem niio publica nesses canais, estit excluido. 

0 curriculo do candidato deve apresentar sernpre as atualizas:oes das publicas:oes em 

revistas de ambito nacional e estrangeiro, reconhecidas pelos seus pares. 

- Livros e capitulos de livro: 

Em geral, os livros representarn uma forma de popularizayiio da ciencia, permitindo 

que o ptiblico leigo, ou os estudantes, tenbam acesso ao conhecimento cientifico gerado. A 

linguagem tende a ser mais didatica e menos codificada 

A produs:ao de material didatico nas ciencias exatas e biol6gicas constitui-se, 

normalmente, em urn atividade secundaria na busca de reconhecimento, o que leva a supor 

que a comunidade academica subestime a interayiio com o publico Ieigo, estando mais 

fortemente interessada na troca de ideias com seus pares na diniimica de produyiio de 

conhecimento. 

Os resultados obtidos por CASTRO (1986, p.201) mostraram que apenas 1% dos 

bi6logos e pouco menos de 4% dos cientistas das areas exatas :fazem uso dos livros para 

divulgar os seus trabalhos, onde a Unica fonte de motivas:iio dos pesquisadores dessas areas 

para publicarem nesse canal e a necessidade de "curnprir" com os objetivos didaticos. 

Nota-se, entao, que o :fato desse tipo de produs:ao niio trazer grandes bene:ficios, aos 

pesquisadores das areas das ciencias exatas e biol6gicas, na construs:ao de seu status junto a 

comunidade cientifica, por mais c6pias e reedis:oes que o livro alcance, acaba criando uma 
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carencia de material didatico nas proprias universidades, que concentram exatamente o 

maior nfunero de pesquisadores. 

A publicac;:iio de urn livro e, em geral, urn processo mais lento, somado ainda a 

pro blerruitica a ser enfrentada com as editoras e a po litica comercial envo lvida nas 

negocia~es finais. 

- Reunioes e Congressos Cientificos: 

E, justamente, atraves das reunioes e congressos cientificos que acontece o maior 

intercilmbio de ideias sem, necessariamente, estar atrelado aos processos burocniticos que 

geralmente envolvem os demais canais de comunicac;:iio formal. A comunicac;:iio se da de 

maneira direta e interativa, permitindo debates em tomo do assunto, esclarecimento dos 

conceitos, metodo logias ou bases te6ricas e ate mesmo a incorpora<;:i'io de sugestoes e 

criticas. 0 publico que, em geral, frequenta essas reunioes, fuz parte da propria comunidade 

cientifica da area. Esse contato com os pares propicia o enriquecimento intelectual, 

fucilitando inclusive a publicac;:iio a posteriori do trabalho nas revistas especializadas. 

Com rela<;:iio ao reconhecimento desse tipo de atividade, este representa menor 

pontuac;:iio, urna vez que os trabalhos completos ou resumos, submetidos a publicac;:iio em 

anais, em geral consistem em artigos curtos e preliminares, buscando incentivar a 

oportunidade de urn dialogo inicial entre os colegas, conforme exposto por CASTRO 

(1986). 

Embora ta.mbem existam processos formais semelhantes na sele<;:ao e aceitac;:iio dos 

trabalhos, esses apresentam, todavia, criterios de avaliac;:ao e sele<;:iio muito menos rigidos e 

competi<;:iio menos acirrada. 

No mais, a decisiio sobre a participac;:ao em reunioes e congressos nacionais ou 

internacionais parece estar diretamente ligada a dependencia de recursos das agencias de 

fomento e/ou da propria institui9iio de vinculo do pesquisador, que em geral siio mais 

limitados para este tipo de atividade. 

Cabe lembrar que, alem das fucilidades atuais dos recursos de comunicac;:iio dos 

rneios eletronicos (Internet), e nos congressos que se obtem urn conhecimento geral do 

estado da arte da area, com abrangencia territorial ampla, e do que os outros pesquisadores 
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estao fuzendo, possibilitando o ingresso de novos atores na rede de colaborayao da pesquisa 

ja estabelecida dentro de urn determinado grupo, ou ate mesmo a formayao de novos grupos 

de colaboradores pela afinidade demonstrada nas linhas de pesquisa divulgadas. 

ID.3.4.2 Participasao na Fonna~o de Recursos Humanos 

Para tratar da participayao dos pesquisadores nos cursos de p6s-graduayao 

oferecidos na area de Ciencia e Tecnologia de Alimentos, buscando evidenciar seu 

envolvimento na fonnayao de recursos humanos, sao utilizados, geralmente, dois 

indicadores: o nfunero de dissertayoes de mestrado e o nfunero de teses de doutorado 

orientadas e concluidas. 

A relayiio do pesquisador com o sistema de formayiio de recursos humanos tern 

importii.ncia fundamental para a consolidayao da p6s-grad~ e da pesquisa nas 

universidades brasileiras, bern como, para a criayao de competencia cientifica nacional. E, 

portanto, essencial que o pesquisador que privilegia, em suas atividades, a articulayao entre 

a pesquisa e a forrnayao de pessoal qualificado para manutenyiio e desenvolvimento do 

sistema seja reconhecido e avaliado, atraves de indicadores, que confiram urn diferencial de 

produtividade na anlilise de seu curricuio. 

No entanto, essa anlilise da produtividade do pesquisador deve ser cuidadosa, uma 

vez que a orientayiio de dissertayoes de mestrado e teses de doutorado pressup5e que o 

pesquisador seja vinculado a uma instituiyao de ensino superior que ofereya cursos de p6s

graduayiio, tanto em nivel de mestrado como doutorado; ou, ainda que, vinculado a 

instituiyao de pesquisa esteja, suficientemente, proximo a instituiyoes de ensino superior. 

Os criterios adotados, atualmente, na avaliayao e classificayiio da atividade docente, 

especialmente voltada aos cursos de p6s-grad~, discutidos ao Iongo desse capitulo (ver 

item III.2.5.1 ), tern prejudicado os pesquisadores das instituiyoes de pesquisa no item 

referente a Nucleo de Referencia Docente - NRD (ver anexo VIII). A participayao desses 

pesquisadores como orientadores de programas de p6s-graduayao encontra barreiras em 

relayiio ao tempo dedicado ao prograrna. 
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Outra consta~o importante na utilizayao de indicadores de participayao na 

formaylio de recursos humanos, estii na distribuiyao dos programas de p6s-gradnaylio no 

territ6rio brasileiro. Pelos dados apresentados na tabela III. I 0 (item III.3.5.2), apenas 43% 

dos programas de p6s-graduayao oferecidos pelas instituiyoes de ensino superior dispOe de 

cursos de doutorado e estes encoutram-se extremamente concentrados na regiao Sudeste. 

Ou seja, dos nove cursos de doutorado na area de Ciencia e Tecnologia de Alimentos, 8 

estlio localizados na regiao Sudeste e 1 na regiao Sul. 

Assirn, e preciso que estes indicadores nao acabem prejudicando pesquisadores 

produtivos em :fi:myiio do vinculo institucional ou mesmo da regiao geogr;ifica a qual 

pertence sua instituiyao. 

ID.3.4.3 Forma de Apresenta~;lio dos Dados 

Para cada uma das categorias de canais formais de comunicayiio/publicayiio foram 

calculadas, inicialmente, as porcentagens em relayao ao total de itens da produyao cientffica 

dos pesquisadores da area de Ciencia e Tecnologia de Alimentos, apresentadas na tabela 

III.5. Procurou-se, neste item, contribuir para uma melhor compreensao do 

comportamento social dos pesquisadores da area de Ciencia e Tecnologia de Alimentos. 

Durante o periodo analisado na tabela , nota-se, em primeiro Iugar, o item relativo a 
publicayao dos resultados de pesquisa em Reunioes e Congressos cientfficos, especialmente 

na forma de resumos, com uma certa tendencia aos congressos nacionais, o que nao se trata, 

propriamente, de uma preferencia e sim devido a maior facilidade, portanto, maior 

incidencia dessa forma de difusiio. 

Comprova-se, pela tabela III.6, uma relayao de 2,26 comunicay(ies em congresso 

para cada artigo publicado. 

Conforme os estudos realizados por CASTRO (1986), verifica-se na area de 

ciencias biol6gicas, normalmente, duas comunicayoes em congresso para cada artigo 

publicado. Isto se deve, segundo o autor, ao fato de que os artigos representam 

contribuiyoes mais definitivas e elaboradas. 
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T ABELA Ill.6 - Produviio cientifica dos bolsistas PQ/CNPq (em %) 

Canal de pnblica~o 1996-1999 

Revistas Nacionais 17 

Revistas Internacionais 12 

Livros e capitulos de livros 4 

Trabalhos compl. em congr. nacionais 9 

Trabalhos compl. em congr. Intemacionais 7 

Resurnos em congressos nacionais 32 

Resurnos em congresses internacionais 17 

Total (vis. abs.) 2736 

Fonte: Curriculos dos bolsistas- Plataforma Lattes, PROSSIGA/CNPq 

Por outro lado, geralmente, essa elaboraviio se fuz pela coleta de criticas e sugestoes 

decorrentes da apresentavao de urn texto inicial (ou dois) em congressos. As vezes urn 

trabalho e apresentado em evento e nele encontra boa aceitaviio por pessoas interessadas em 

publicii-lo. A maioria dos pesquisadores entrevistados apontou a participaviio em 

congressos como veiculo de prefen!ncia para intercfunbio com os pares, ficando atriis 

apenas da comunicavao feita atraves de rneios eletronicos, especialmente atraves da 

Internet. 

Urn dos bolsista entrevistados declarou: 

" ... A preferencia pelos congressos nacionais estii associada aos custos mais 
reduzidos para a participa¢o nestes eventos. Quanto aos intemacionais, 
sempre que houver possibilidades devemos priorizli-los, uma vez que nestes 
eventos temos a possibilidade de levar inf~ de nossa pesquisa e 
conhecer o que se faz em outros paises e quem faz, possibilitando urn maior 
intercfunbio com instituiyiies e pesquisadores de outros paises mais evoluidos 
cientificamente. 0 Congresso Brasileiro de Ciencia e Tecnologia de 
Alimentos- CBCTA, eo evento que rellne o maior grupo de pesquisadores da 
area, onde, praticamente todas as instituiyiies de ensino e de pesquisa estao 
presentes, possibilitando urn maior contato com o que se faz em Alimentos no 
pais. 0 Simp6sio Latino-Americano de Ciencia de Alimentos: E urn evento 
menos abrangente que o anterior, porem, ocasiao que possibilita a troca de 
ideias e a discussiio de ternas de relevancia para a area de Ciencia de 
Alimentos. Quanto ao lnternacional Food Technology 1FT- Annual Meeting, 
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quando ba possibilidade de participa~o, e o evento da area, onde se discutem 
os a~ em todo o muodo na area de Ciencia e Tecnologia de Alimentos. 
Outro evento internacional interessante e a SIAL: Feira internacional, que 
possibilita o conhecimento das principais tendencias de produtos processados 
a serem lan<;ados no mercado mundiaL" 

Com re~ ao nfvel dos congressos realizados na area a comunidade parece estar 

satisfeita, pelas declar~oes de outro~?_ pesquisadores: 

" ... Tanto os congressos nacionais como internacionais sao importantes. Na 
verdade, os congresso nacionais estiio se tornando bastante 
internacionalizados." 

" ••. Os Congressos das Sociedades Cientificas a que pert~ oferecem 
oportunidade de atualiza~o profissional, estabelecimeuto de coutatos e, 

principalrneute, divulga~o do nosso trabalho" 

Observa-se, ainda, que a publicayiio de livros e capitulos de livros niio representa, 

realmente, urn tipo de canal de comunicayiio expressivo na area de Ciencia e Tecnologia de 

alimentos. Durante as entrevistas pode-se notar uma certa unanimidade entre os 

pesquisadores quanto ao problema de fulta de tempo para se dedicar a escrever livros. Os 

pesquisadores pertencentes a institui9oes de ensino, em geral, produzem muitas apostilas e 

manuais tecnicos usados para ministrar aulas, enquanto os pesquisadores de instituiy()es de 

pesquisas produzem mais boletins de extensiio e notas tecnicas. Estes, na maioria das vezes, 

niio se transfonnam em livros e estiio sempre necessitando de atnalizat;:oes peri6dicas. As 

respostas apresentadas pela maioria dos entrevistados pode ser sintetizada nas palavras de 

alguns dos pesquisadores entrevistados: 

" ... As maiores dificuldades estao ligadas ao processo editorial, que e 
demorado e caro. Mesmo que se tenha uma boa editora, o autor precisa 
frequentemente investir na montagem do texto ( revisiio, produ~o de figuras, 
etc.)." 

" ... Existe dificuldade de competir com a qualidade grafica/custos dos livros 
internacionais. Alem disso 0 retorno econOmico e muito pequeno pela baixa 
tiragernlvendagem e a competi~o internacional e grande." 

" ... Estirnulo financeiro niio existe. 0 que nos leva a escrever urn livro e 
apenas o prop6sito cientifico- academico. Uma oportunidade de colocarmos a 
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disposi<,:ao dos interessados, urn pouco daquilo que conseguimos alcan9ar ao 
Iongo de muitos anos de dedica<,:ao ao ensino e a pesquisa de uma determinada 
area da ciertcia." 

Olbando para os nfuneros apresentados para as publicavoes em revistas nacionais, 

em relayao as revistas internacionais, segundo CASTRO, essa relayao para a area de 

ciencias biol6gicas e de 1,4:1, relayao que se verifica tambem na Ciencia e Tecnologia de 

Alimentos. 

"As areas duras sao as que mais publicam no exterior: as biol6gicas publicam 
1,4 artigos no pais para cada artigo publicado no exterior e as ciencias exatas e 
da terra chegam a publicar ligeiramente mais fora do que dentro do pais." 
(CASTRO,l896b, p. 202) 

Considerando que o peri6dico e o canal de comunicayao mais valorizado nos 

criterios adotados para avaliayao da produv1io cienti:fica dos candidatos a bolsa de 

Produtividade em Pesquisa (PQ) do CNPq, o tratamento da publicayao em revistas dentro 

da produyao cienti:fica total pode esconder difurenyas significativas no comportamento dos 

pesquisadores em func;ao de sua qualificayao, experiencia profissional, lideranya de grupos 

de pesquisa e etc., atributos que definem a classi:ficayao nos diversos niveis e categorias 

dessa modalidade de bolsa. 

Para investigar este aspecto, foi feita uma desagregayao no uso de canais de 

publicayao pelos bolsistas das diferentes categorias do nivel 1 e 2. Os resultados obtidos 

encontram-se na tabela III.7, apresentados em valores absolutos e tambem pela frequencia 

do uso dos diferentes canais pelos bolsistas das diferentes categorias/niveis. 

Esses dados quantitativos foram analisados a luz de depoimentos de diversos 

pesquisadores, coletados nas entrevistas realizadas durante o XVII Congresso Brasileiro de 

Ciencia e Tecnologia de Alimentos- CBCTA. A escollia deste evento prende-se ao fato de 

ser o evento que rellne a maior parte da comunidade selecionada para este estudo, 

possibilitando grande enriquecimento das conclusoes. 

As categorias do nivel 1 mostraram uma diferenva sensfvel com relayao ao uso de 

revistas nacionais e internacionais. Na categorialnivel IA, observa-se urua tendencia, 

significativamente maior, por publicar em revistas internacionais, enquanto os bolsistas 
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pertencentes a categoria/nfvel 1 B e I C publicam mais em revistas nacionais, tendencia essa 

que se repete nas demais categorias/niveis (ver tabela III. 7 e grafico III.5). 

Buscando as ra.zOes dessa diferenya, considerou-se as diferenyas existentes em 

rela9ao a titu!a9ao dos pesquisadores em rela9ao aos cursos de p6s-graduayiio, Mestrado, 

Doutorado e P6s-Doutorado, e as respectivas institui\X)es de r~ (ver tabela III.3). 

Procurou-se dessa forma elucidar o maior ou menor contato dos bolsistas com veiculos de 

comunica9llo cientifica, nacionais ou estrangeiros, tendo em vista a Iocaliza9iio das 

institui9oes nas quais foram realizados os cursos de p6s-graduayiio. 

A raziio principal desta hip6tese encontra-se no futo de que area de Ciencia e 

Tecnologia de Alimentos e nova e os bolsistas mais qualificados, provavelmente, terem 

buscado seus cursos de p6s-gradua9llo no exterior, por absoluta falta de cursos bern 

estruturados no Brasil naquela epoca (ver tabela III.l 0). 

Essa situa9iio, aliada a politica de incentivo a forma9iio de profissionais 

especializados no exterior, devem ter propiciado maior contato com veiculos de publicayao 

internacionais ou com pesquisadores estrangeiros, explicando assim o maior nfunero de 

publicayoes em canais de comunica9iio internacionais. 

Pela amostra dos pesquisadores entrevistados, a revistas internacionais aparecem em 

primeiro Iugar na preferencia de envio de artigos para publica9llo. Sao apresentados a 

seguir alguns depoimentos dos pesquisadores com relayao a essa questiio: 

" ... A area de Ciencia de Alimentos olio publica nenhuma revista nacional 
considerada A, no QUALlS (CAPES), importante na avalias:ao do programa 
de p(is-graduas:ao da minha instituis:ao. Considero a publicas:ao no exterior urn 
reconhecimento ao trabalho realizado.... Resultados de pesquisa sao de 
interesse mundial; considero a publicas:ao no exterior mais rapido que no 
Brasil. 0 maior obstaculo a publicas:ao internacional e a defasagem entre os 
equipamentos usados por grupos internacionais ou nacionais de excelencia e 
aqueles existentes em minha instituis:ao." 
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" ... a reviSaO em revistas internacionais e mais competente. Hi mais 
especialistas disponiveis em diferentes areas de pesquisa e as revistas sao mais 
lidas pela comunidade cientifica." 

" ... A revisao por pares e mais efetiva atraves das revistas Internacionais na 
minha area devido a pequena massa critica no pais. Isso leva a termos uma 

revisiio por pares de boa qualidade em revistas internacionais e muito ruim nas 
revistas nacionais. Uma revisao critica e fundamental para uma orienta\'iio dos 
seus projetos de pesquisa e quando a mesma e feita inadequadamente s6 causa 
pr«iuizo ao seu desenvolvimento. E meibor ter uma recusa de urn artigo bern 
fundamentada do que urn aceite sem comentilrios criticos." 

" ... Revistas Internacionais geralrnente respondem corn rnais rapidez." 

" ... Siio necessarias tambem publi~ locais, para a comunidade sem acesso 
a periOdicos internacionais e para procurar elevar o nivel das publi~ 
locais.~' 

" .. .As publica0es internacionais apresentam abrangeucia mais arnpla, tanto 
nacional como internacionai." 

" ... Considero importante publicar tambem nas revistas da Institui\'iio. 
Contudo, os sistemas de avalia\'iio de C& T costnmam dar menos valor a esse 
tipo de publicayiio, quando comparado com revistas internacionais e 
nacionais." 

Portanto, observa-se que os principais motivos que levam os pesquisadores a 

publicar em revistas internacionais relacionam-se com a rapidez destas em rela~ao as 
revistas nacionais, comites de revisores mais especializados, maior irnpacto dos artigos 

publicados em termos de abrangencia, pois mesmos os pesquisadores brasileiros buscam 

atnaliza~ao de informa9(ies em revistas nacionais. Alguns pesquisadores declararam que 

existe certa dificuldade em escrever em lingua estrangeira e que as tarifas de publica\'iio 

internacional sao altas. 
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Assim, justifica-se que embora public~oes em veiculos de comunicar;:iio cientifica 

estrangeiros representem vantagens para os pesquisadores, as publicar;:oes em veiculos de 

comunicar;:iio nacional apresentam nmneros superiores. 

TABELA III.7- Produr;:iio cientifica dos bolsistas PQ/CNPq- no periodo de 

1996 a 1999 (em nllineros e frequencia de uso dos canais) 

Canal de CATEGORIA/NIVEL TOT. 

Publicar;:iio 
(vis. 
abs.) 

IA lB IC 2A 2B 2C 

Artigo em Rev. Nac. 44 (13) 98 (25) 34 (15) 87 (14) 149 (19) 55 (14) 467 

Artigo em Rev. Inter. 71 (21) 41 (10) 17 (7) 63 (10) 85 (11) 60 (16) 337 

Livros e Cap. de livros 20 (6) 9 (2) 5 (2) 56 (9) 20 (3) 6 (1) 116 

Trab.compl.Congr.Nac 29 (8) 27 (7) 33 (14) 44 (7) 67 (9) 62 (16) 262 

Trab.compl.Congr.Int .. 25 (7) 30 (8) 36 (15) 30 (5) 48 (6) 23 (6) 192 

Res. Congr. Nac. 99 (29) 132 (34) 73 (31) 219 (35) 281 (37) 84 (22) 888 

Res. Congr. Intern. 55 (16) 55 (14) 35 (15) 123 (20) 112 (15) 94 (24) 474 

TOTAL (vis. abs.) 343 392 233 622 762 384 2736 

Fonte: Curriculo dos bolsistas Plataforma Lattes, PROSSIGA/CNPq. 

% 

17 

12 

4 

10 

7 

32 

17 

100 

Com relar;:iio a publicar;:ao em revistas da propria instituir;:iio, este n1io foi urn item 

enfatizado pelos entrevistados, embora representem acesso mais facil, public~iio mais 

r.lpida e uma forma de prestigiar a instituir;:iio, muitas delas niio contemplam as diversas 

linhas de pesquisa, niio siio indexadas e, portanto, tern pouco valor na avaliar;:iio da 

produr;:iio cientifica do pesquisador. 
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Outro aspecto abordado durante as entrevistas, relativo a publicayao dos resultados 

de pesquisa , foi a questao da co-autoria. A definiyao dos co-autores de um trabalho 

cientifico, conforme afirmado por todos entrevistados, estit diretamente relacionada a 

participayao efetiva na pesquisa sendo a ordem de cimyao um reflexo do grau de 

envolvimento e dedicayiio ao trabalho. 

Com relayao a publicac;ao conjunta, quase a totalidade das respostas indicou os 

alunos de p6s-graduayiio como sendo os principais co-autores de trabalhos cientificos, 

seguidos dos colegas do grupo de pesquisa e, por ultimo, pesquisadores de instituic;oes 

intemacionais. No caso especifico das publicac;Oes conjuntas com alunos da p6s-graduayao, 

nao existe um padrao de citac;ao da ordem dos co-autores, podendo o nome do 

professor/orientador vir logo ap6s ao do aluno ou ainda em Ultimo Iugar. Em geral, o nome 

mencionado na nota de rodape representa o lider do grupo. 

Em se tratando, porem, de Produyiio Cientifica, torna-se necessario a apresentayao 

dos dados que traduzam especificamente o esforc;o de publicayao mais apurado, onde os 

artigos elou trabalhos produzidos para esse fim sejam revisados e avaliados por um comite 

editorial com reconhecida qualificayao na area. 

A tabela III.8, dispornbiliza, de maneira selecionada, os canais de comunicayao 

mais expressivos em termos de criterios de avaliac;ao adotados no julgamento da produyao 

cientifica dos pesquisadores declarada nos seus curriculos. 

0 padriio de publicayao dos pesquisadores da area de Ciencia e Tecnologia 

apresenta-se variavel em fimyao das diterentes categorias/niveis, conforme mostra o gnifico 

III.5. Na categorialnivel lA, o percentual de uso de veiculos de publicayao intemacionais 

apresenta uma relayao de 1,3:1, enquanto que nas demais categorias/niveis a relayao 

apresenta apresenta-se inversa. 0 fator determinante dessa inversiio sao OS artigos 

publicados em revistas internacionais, que na categoria!nivel lA sao em nllmero bern 

supenor. 
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T ABELA III.8 - Prodw;ilo cientifica dos bolsistas PQ/CNPq no periodo de 

1996 a 1999, considerando apenas os canais de 

comunica9fio mais expressivos (em nfuneros e frequencia de uso dos 

canais). 

Canal de CATEGORIAJNiVEL TOT. 

Publicac;ilo 
(vis. 

o/o abs.) 

lA lB IC 2A 2B 2C 

Art. Rev. Nac. 44 (23) 98 (48) 34 (21) I 15/ (31) 149 (40) 55 (27) 467 34 

Art. Rev. Inter. 71 (37) 41 (20) 17 (14) 63 (22) 85 (23) 60 (29) 337 24 

Livros e Cap. de livros 20 (10) 9 (4) 5 (4) 56 (20) 20 (5) 6 (3) 116 8 

Trab.compi.Congr. Nac. 29 (15) 27 (13) 33 (26) 44 (16) 67 (18) 62 (30) 262 19 

Trab.compi.Congr. Int. 25 (13) 30 (15) 36 (29) 30 (5) 48 (13) 23 (11) 192 14 

TOTAL (vis. abs.) 189 205 125 280 369 206 1374 100 

Fonte: Curriculos dos bolsistas- Plataforma Lattes, PROSSIGA/CNPq 

A publica9fio de resultados de pesquisa e, para a maioria dos entrevistados, urn 

habito adquirido na escola de formac;ilo tornando-se em urn habito dos grupos de pesquisa 

Entre as declarayoes o btidas estilo: 

- " A iinica forma de tornar publico os novos conbecimentos e avanyar na 
pesquisa." 

- " E uma necessidade inerente a carreira profissional de pesquisador." 

- "E o mecanismo importante que proporciona divulga9iio, reconbecimento e 
recompensa." 

- "Uma maneira de contribuir com o desenvolvimento da sociedade." 

Encontra-se, a seguir, a relac;ilo dos canais formais de publicac;ilo mais utilizados 

pelos bolsistas da area de Ciencia e Tecnologia de Alirnentos, em ordem decrescente, 

conforme informac;oes dos curriculos dos bolsistas quanto it produc;ilo cientifica. 
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GRAF:ICO III.S- Produviio cientffica dos pesquisadores por categoria/nivel 

segundo os canais de comunicaviio mais expressivos (em % ). 

1A 18 1C 2A 213 2C 

-------- --------------------, 

D Tralnba; COIIfleta; em~ irterrncicmis 

Ill Tralnba; COIIfleta; em~ mcicrnis 

D livra; e captda; re livra; 

, Ill ~ emrevistas irterrncicmis 
I 
l Ill~ emrevistas mcicnns_· _____ __j 

•------------------------------=~===========-----.J 
Fonte: Curriculos dos bolsistas- Plataforma Lattes, PROSSIGA/CNPq 

Categoria/nivellA: 

Revista Ciencia e Tecnologia de Alimentos 

Journal of Agriculture and Food Chemistry 

Food Chemistry 

Archivos Latino Americanos de Nutricion 

Pesquisa Agropecruiria Brasileira 

Quimica Nova 

Brazilian Jounal of Food Technology 
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CategorialnivellB: 

Revista Ciencia e Tecnologia de Alirnentos 

- Revista Brasileira de Fruticultura 

Revista Nacional da Carne 

Ciencia e Agrotecnologia 

Revista Higiene Alirnentar 

CategorialnivellC: 

Revista Ciencia e Tecnologia de Alirnentos 

Revista Nacional da Carne 

Arquivos de Biologia e Tecnologia 

Food Chemistry 

- Archivos Latino Americanos de Nutricion 

- Revista Brasileira de Toxicologia 

Brazilian Journal of Chemical Engineering 

Jurnal of Chemical Technology and Biotechnology 

Categorialnive12A: 

Revista Ciencia e Tecnologia de Alirnentos 

Arquivos de Biologia e Tecnologia 

Revista Semina 

Revista de Ciencias Farmaceuticas 

Journal of Scientific and Industrial Research 

Ciencia Rural 

Journal of Chemical Engineering 

- Applied Biochemistry and Biotechnology 

Categorialnivei2B: 

Revista Ciencia e T ecnologia de Alirnentos 

Revista da IndUstria de Laticinios Cfuldido Tostes 
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Crencia e Agrotecnologia 

Revista Brasileira de Microbilogia 

Revista Brasileira de Ciencias Fannaceuticas 

Archivos Latino Americanos de Nutricion 

Arquivos de Biologia e Tecnologia 

Cereal Chemistry 

Categorialnivel2C: 

Revista Alimentaria 

Revista Ciencia e Tecnologia de Alimentos 

Boletim Tecnico do IT AL 

Cademos de Tecnologia de Laticinios 

Drying Technology 

Food Chemistry 

Journal of Food Science and Technology 

Cereal World 

Nota-se a predominancia de veiculos de comuni~ nacionais, e dentre estes, a 

Revista Ciencia e Tecnologia de Alimentos representa a public~ao que refule 

pesquisadores de todas as sub-areas da Ciencia e Tecnologia de Alimentos, pois a demais 

sao revistas especializadas em determinadas linhas de pesquisa, sendo a frequencia de uso 

diretamente relacionada a nfunero de bolsista da respectiva sub-area na respectiva 

categorialnivel. 

Finalmente, como indicadores da produtividade dos pesquisadores, as orient~es 

· de diss~oes de mestrado e teses de doutorado, sao apresentadas na tabela IIL9. Os dados 

foram tabulados em ~ do nfunero de dissertavQes de mestrado e de teses de doutorado 

orientadas por pesquisador (n° DIP e n° TIP, respectivamente), para que se possa avaliar a 

maior ou menor particip~o dos bolsistas na formayao de recursos humanos e sua ~o 

segundo cada categoriafnivel. Esse indicador reflete a experiencia do pesquisadores das 

categorias/niveis mais altas, portanto maior nfunero de orientayOes, principahnente de teses 

de doutorado. E , ainda como resultado de urn maior envolvimento com trabalho de 
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orientayao, tem-se urn niunero maior de publi~es em co-autoria, a serem contabilizadas 

para o bolsistas na aruilise de sua produtividade. 

TABELA III.9- Nfunero de disserta9(ies de mestrado e teses de doutorado 

orientadas e concluidas, segundo categoria/nivel dos bolsistas 

PQ/CNPq, 1996 a 1999. 

CATEGORIAJNIVEL 

1A 1B 1C 2A 2B 2C 

MS DT MS DT MS DT MS DT MS DT MS DT 

28 18 37 32 25 15 65 8 112 38 23 5 

n°D/P n°T/P n°D/P n°T/P n°D/P n°T/P n°D/P n°T/P n°D/P n°T/P n°D/P n°T/P 

3 2 3 3 2 1 3 - 3 1 1 -

Fonte: Curriculos dos bolsistas - Plataforma Lattes, PROSSIGA/CNPq 

ill.3.5 A Pos-gradua~iio no Brasil: 

0 grande incentivo governamental, dado a implantayao dos prograrnas de p6s

gradua~ao, no Brasil, se deu por volta das decadas de 60 e 70, imediatamente ap6s a nipida 

prolifer~ao dos cursos de nivel superior. 

A escassez, ou mesmo iuexistencia, de prograrnas formais de p6s-gradua~ao no 

pais, anteriores a decada de 70, permitia a concessao de titulos de Mestre e Doutor, por 

parte de algumas universidades brasileiras, sem o obrigatoriedade do cumprimento de 

disciplinas. Era exigido dos candidatos a compro~ de experiencia academica e 

capacidade para desenvolver projetos de pesquisa de forma iudependente, sem que tivessem 

necessariamente vinculados a alguma liuba de pesquisa iustitucional (NOGUEIRA, 1999). 

Dessa forma, o padrao da p6s-grad~ao no Brasil seguia, nessa epoca, o padrao 

frances, passando a funcionar sob criterios estabelecidos pelo Conselho Federal de 
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EdlJCll9lio - CFE, somente ap6s a Refonna Universitaria de 1968. A partir dessa data o 

novo modelo adotado passou a ser uma adaptas;iio do modelo norte-americano. 

Qualificar os docentes das institui~es de ensino superior e, consequentemente, 

investir na qualidade de ensino faziam parte da motivas;iio central do govemo na busca por 

alcan\:ar capac~ cienti:fica nas diversas areas do conhecimento. Paralelamente, essa 

as;iio do estado brasileiro propiciaria o aumento da oferta de pessoal qualificado tambem 

para o mercado de trabalho. 

Acompanhar a implementas;iio, o desenvolvimento e coordenar a avalial(iio dos 

programas de p6s-gradnal(iio aprovados pelo Conselho Federal de Educa<;iio - CEF e 

responsabilidade da Coordena<;iio de Aperfeis;oamento do Ensino Superior - CAPES, desde 

1976.(CAPES, 1998). 

ID.3.5.1 Algumas considera~ sobre o Sistema de Avalia~o da pos

gradua~o. 

0 Sistema de Avalial(iio da p6s-gradual(iio, criado em 1976, passou por 

reforrnulas;oes, surgidas da necessidade de ajustamento do modelo adotado a cada novo 

estagio de desenvolvimento alcans;ado pelo sistema brasileiro de p6s-gradnal(iio e, a 

expansiio e continuo aumento da heterogeneidade e complexidade desse sistema. 

No inicio do anode 1998, a CAPES promoveu altera~es no modelo de avalia<;iio 

que vinha ate entiio sendo adotado. Dentre as iniciativas que fimdamentaram essa Ultima 

reforrnula<;iio do Sistema de Ava!ia<;iio destaca-se o aprimoramento do sistema de coleta e 

tratamento de dados e dos indicadores usados. A definis;iio de indicadores mais precisos da 

produtividade dos programas, a partir de uma rnelhor explora<;iio do conjunto de dados 

coletados foi resultado de urn projeto desenvolvido pela COPPE!UFRJ. A perda do poder 

discriciorulrio da escala ate entiio utilizada ( conceitos A, B, C, D e E), uma vez que 79"/o 

dos cursos de rnestrado e 90% dos cursos de doutorado avaliados obtiveram conceitos A 

ou B, os mais altos da escala, indicava, dentre outras constatas;oes, o esgotamento do 

modelo de avalias;iio adotado ate entiio. 

As principais modificas;oes referentes a Avalias;iio da p6s-graduas;iio foram: 
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A a~o passou a ser efetuada por programas de p6s-grad~o e nao mais 

separadamente por cursos (mestrado ou doutorado), sendo realizada a cada 

trienio; 

A escala de classificayiio passou a ser composta por sete niveis de conceitos, de 

1 a 7, sem fras:oes. Os conceitos superiores a 5 (cinco) so mente sao atnbuidos a 

programas que mantenham o curso de doutorado. A nota 5 corresponde ao 

anteriormente estabelecido como "Perfil para urn curso A" e as notas 6 e 7 , a 

padroes intemacionais de excelencia, atribuidos a programas com uivel 

nitidamente diferenciado dos demais; 

A execm;:iio do processo de ava!iayiio e atraves de pares academicos (peer 

review), escolbidos criteriosamente, sendo os programas contemplados com nota 

6 e 7 avaliados por comiss5es intemacionais de alto uivel para revisiio e 

adequayao dos refurenciais que regeram tal enquadramento; 

Ado9iio do principio de avaliayiio continuada, com aruilise anual das 

informa9(les sobre os programas , visitas aos programas e acompanhamento 

regular da atuayiio dos programas por consultores convidados; 

Defini9iio de novo criterio de enquadramento e classificayao da atividade 

docente junto aos programas, o Nucleo de Referencia Docente- NRD, com 

niveis de 1 a 611
• 

A CAPES vem trabalbando, ultimamente, na implanfa9iio do Projeto "Qualis", que 

visa a classifica9iio dos veiculos de divulgayiio cientifica utilizados pelos programas 

segundo o iimbito de circula9iio por eles aleall9ado (local, nacional ou internacional) e, 

dentro de cada urna das categorias, em urn dos conceitos de qnalidade: A, B ou C. Com 

ado9iio deste, a CAPES pretende incorporar mais urn indicador da produtividade de cada 

programa de p6s-gradua9iio: o ntimero de publicay()es de seus docentes e discentes por 

categoria de vefculo utilizada 

Percebe-se, assim, que o sistema de avalia9iio dos programas de p6s-gradua9iio 

passara a usar indicadores semelhantes aos utilizados na avalia9iio dos pedidos individuais 

de bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq. Portanto, a avalia9iio dos programas de 

11 As especifica,OOS para cada nivel do NRD encontram-se no anexo VIII. 
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p6s-graduayao estani condicionada, em parte, produtividade dos 

pesquisadores/orientadores dos programas. 

ID.3.5.2 A pos-gradua~ao na area de Ciencia e Tecnologia de Alimentos 

Analisar o desenvolvimeuto e a si~ atual da p6s-grad~ na area de Ciencia 

e Tecnologia de Alimentos e urn importante instrumento para entender a consolidayiio de 

sua comunidade cientifica 

A Ciencia e Tecnologia de Alimentos esta enquadrada na grande area de Ciencias 

Agnlrias, seguindo ao modelo adotado pelo CNPq em 1982, quando da iiltima realizac;ao da 

A valiac;iio e Perspectivas (A&P 82). 

A p6s-graduac;iio na area de Ciencia e Tecnologia de Alimentos vern se 

aprimorando e atingindo urn born nivel diante dos parfunetros internacionais nsados como 

referencia no sistema atual de avaliac;iio praticado pela CAPES. 

0 documento de avaliac;ao dispombilizado pela CAPES refere-se a area como 

"Ciencia de Alimentos" e, contempla as seguintes areas Msicas: Ciencia e Tecnologia de 

Alimentos, Ciencia de Alimentos, Tecnologia de Alimentos e Engenharia de Alimentos. 

A evoluc;iio dos cursos dos programas de p6s-grad~ da area pode ser observada 

na tabela III.IO. 

Observa-se que, com excec;iio da regiiio Centro-oeste, todas as demais regioes 

ofurecem cursos de Mestrado, porem apenas as regioes Sudeste e Sui oferecem curso de 

Doutorado. A concentrac;iio apresentada com relac;iio a distribuic;iio dos cursos de Mestrado 

e da ordem de 52% na regiiio Sudeste, 33% na regiiio Sui, 9"/o na regiiio Nordeste e 5% na 

regiiio Norte. Com relac;ao aos cursos de Doutorado, a ordem de concentrac;iio e ainda 

maior, uma vez que, de urn total de 9 cursos, oito siio oferecidos por institui'(Oes da regiiio 

sudeste e apenas I, oferecido pela Universidade Estadual de Londrina, localizada na regiiio 

Sui. 

Os dados apresentados mostram que, ate o momento, todos os programas de p6s

gradua'(iio na area de Ciencia e Tecnologia de Alimentos encontram-se em instituic;oes 

publicas; que os desequihbrios regionais siio acentuados e apenas dois cursos, ambos 
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oferecidos pela Universidade Estadual de Campinas- UNICAMP, de Ciencia de Alimentos 

e Tecnologia de Alimentos, conseguiram lograr excelencia no Brasil. 

0 perfil da p6s-graduayiio da area de Ciencia e Tecnologia de Alimentos, no Brasil, 

analisando-se o ano de inicio dos diversos cursos, evidencia que 71% desses foram criados 

entre as decadas de 70 e 80. Nota-se, entiio, uma certa tendencia dos cursos mais 

conceituados serem tambem mais antigos, como reflexo da consolidayiio da comunidade 

academica nas respectivas instituiyaes. Como exceyiio a essa afirmativa, encontra-se o 

prograrna de p6s-graduayiio da Universidade Federal do Ceara - UFC, que embora tenha 

sido criado em 1975, ainda apresenta conceito 3. 

A preocupayiio que se apresenta, refere-se a ordem de concentrayiio da distnbuiyiio 

dos programas de p6s-graduayiio, tendo em vista o desenvolvimento do projeto "Qualis", 

com inclusiio de mais urn indicador de produtividade dos docentes vinculados aos 

programas. E de se esperar que o sistema de avaliayiio caminhe na direyiio de melhorar a 

avaliayiio dos cursos ja detentores de melhores conceitos e, concentrados nas regioes 

Sudeste e Sui. Decorre dessa avaliayiio o maior nfunero de cotas disponiveis aos estudantes 

da p6s-graduayiio e maior aporte de recursos a esses mesmos programas. 

Com base no Docurnento da area de Crencia de Alimentos, OS itens dos quesitos 

mais problematicos foram: tempo medio de titulayiio, nfunero de alunos titulados em 

relayiio a alunos rnatriculados, e corpo docente (NRD6), quantidade e qualidade dos 

veiculos de publicayaes. 

Cabe ressaltar que o sistema de avaliayiio da CAPES e considerado por muitos 

autores, dentre eles GUIMARAES (1994), o melhor dos sistemas existentes no pais, porem 

pelos dados apresentados e pela tendencia de evoluyiio do perfil ora apresentado, torna-se 

visivel e urgente a necessidade de politicas direcionadas a diminuiyao do desequihbrio 

regioual e ao desenvolvimento dos programas que apresentam conceitos baixos. 

A Comissao de Avaliayiio da area de Ciencia e Tecnologia de Alimentos, para o 

periodo 1996/1997, foi composta pelos consultores: Delia Rodrigues Amaya (UNICAMP

SP) como coordenadora, Elza Iouko Ida (UEL - PR), Franco Maria Lajolo (USP - SP), 

Luiz Carlos Trugo (UFRJ - RJ), Maria Beatriz Abreu Gloria (UFMG - MG) e Mauri 

Fortes (UFMG- MG). 
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T ABELA IlL 10 - Distn~ao dos cursos de p6s-graduayiio oferecidos na area de 

Ciencia e Tecnologia de Alimentos segundo a regiao do pais. 

PROGRAMA Sigla IES UF Ano Inicio 

M D 

REGIAO SUDESTE 

Ciencia de Alimentos UNICAMP SP 69 75 

Tecnologia de Alimentos UNICAMP SP 69 78 

Ciencia e Tecnologia de Alimentos UFV MG 75 94 

Ciencia dos Alimentos USP SP 70 71 

Engenharia de Alimentos UNICAMP SP 69 81 

Ciencia e Tecnologia de Alimentos ESALQ/USP SP 77 -
Ciencia de Alimentos UFMG MG 74 -
Ciencia dos Alimentos UFLA MG 76 89 

Ciencias da Nntri.;:ao UNICAMP SP 87 87 

Engenharia de Alimentos UNESP SP C.N. -
Ciencia de Alimentos UFRJ RJ C.N. C.N. 

REGIAOSUL 

Ciencia de Alimentos UEL PR 76 90 

Ciencia e Tecnologia Agroindustrial UFPEL RS 85 -

Ciencia e Tecnologia dos Alimentos UFSM RS 85 -
Ciencia dos Alimentos UFSC PR 88 -
Tecnologia Quimica UFPR PR 83 -
Engenharia de Alimentos FURG RS C.N. -
Engenharia de Alimentos UFSC PR C.N. -

REGIAO NORDESTE 

Tecnologia de Alimentos UFC CE 75 -
REGIAO NORTE 

Ciencia e Tecnologia de Alimentos UFPB/JP PB 78 -
Ciencia de Alimentos UA AM 84 -
Fonte: CAPES 
* Conceito atribuido aos cursos ua Ultima avalial'iio realizada pe!a CAPES, anode 1998. 

** C.N. : Curso Novo 
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C.N.** 
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III.4 Conside~oes Finais. 

Diante do perfil da comunidade de pesquisadores em Ciencia e Tecnologia de 

Alimentos, trayado neste capitulo, foi possivel apreender as caracteristicas especificas da 

area. 

Quanto aos criterios de avaliayao da produtividade cienti:fica dos pesquisadores, a 

comunidade da area entende que sao indicadores objetivos e intemacionalmente usados. 

Deve-se ter o cuidado de observar a regularidade e qualidade da produs:iio cienti:fica 

apresentada nos curriculos. Nas palavras de urn entrevistado: 

" ... A publicayao de artigos cientificos e a disseminas:Jio dos seus resultados 
para contribui¢o do desenvolvimento cientffico e tecnol6gico e 
reconhecimento do pesquisador frente a comunidade cientifica." 

No entanto, desenvolver criterios que avaliem os resultados gerados do projeto, 

desenvolvido e para o qual foi aprovada a concessao da respectiva bolsa de produtividade 

em pesquisa, deveriarn ser incluidos. A sugestao seria criar indicadores que me~ o 

desenvolvimento nacional e/ou regional alcan~ado. 

A declarayao a seguir de urn bolsista confirma as ~oes anteriores: 

" ... A produ¢o tecmca (relat6rios de estudos e consultorias, produ¢o de patentes, software' s, 
etc.) poderia ser mais valorizada. Da mesma forma, a produ¢o de teses e relat6rios por orientados 
de MS, DS e IC deveria ter peso um pouco maior, ja que este trabalho, em geral, tern uma grande 
participa¢o do orientador. Tambem me parece pouco valorizada a publica¢o em anais de eventos 
cientfficos, especialmente os internacionais." 

" ... 0 atual sistema e vitlido, porem nem sempre parece justo, pois trabalhos de interesse 
regional tern muito maior valor humano e tao pouco reconhecimento na carreira." 

" ... A publi~o em revistas de divulgayao, em que a informa~ atinge urn contingente 

maior de pessoas, notadamente os uswirios dos resultados da pesquisa, merece ser 

valorizado urn pouco mais pela comunidade cienti:fiea." 
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Concluindo, as principais impressi\es dos pesquisadores acerca dos criterios dos 

criterios de avaliayao da produtividade cientifica, transcreve-se a seguir a declarayao de urn 

bolista: 

" ... Embora o sistema baseado na produs:lio de artigos cientfficos nao seja 
perfeito, acredito que este ~a, no momento, o criterio mais apropriado para 
a avalias;iio do pesquisador. No entanto, dev~se analisar a regularidade e 
qualidade da produs;lio e niio somente urn valor pontual, tendo em vista o 
tempo necessirrio para 0 desenvolvimento do trabalho em uma dada area 
especifica e para o processo de revisiio de artigos. A avalias;iio tambem deve 
levar em considerayiio o tempo de fOfiiills;lio do pesquisador e as condi¢es 
de financiamento disponiveis em uma dada epoca. Fica dificil a regularidade 
de publicas;iio de resultados se niio existe regularidade na dispomoilizas:liO 
dos recursos financeiros. Naturalmente, e fundamental que seja levado em 
conta o envolvimento com atividades de orientas;iio, de alunos de gradua9iio 
e p6s-graduas;lio .. .Acho fundamental que ~a feita esta consulta aos 
pesquisadores, de forma a aperfei~ o sistema de avalias;iio vigen_ts:." 

A realizayao de aruilise do perfil da comunidade de Ciencia e Tecnologia de 

Alimentos apresentou di:ficuldades tendo em vista as infoi"IllayOes incompletas 

fornecidas pelos bolsistas quando do preenchimento dos formuliu:ios de identifica~o 

das linhas de pesquisa e dados referentes a forma~ profissional, nos curriculos 

preenchidos para a base Lattes. Nesse ponto cabe ressaltar que a platafOrma Lattes e 
uma base recente de dados, e que ainda necessita de 1:\iuste em seu sistema de coleta e 

armazenamento de informas:oes. 
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CONCLUSOES 

0 conhecimento das trajet6rias da pesquisa na area de Ciencia e Tecnologia de 

Alimentos desde sua emergencia no pais ate a consolicla9ao da comunidade cientifica 

nacional, atraves dos cursos de grad~ e p6s-grad~o estabelecidos, sociedades 

cientificas criadas e das diversas institui~oes de ensino e pesquisa que atuam na area, e urn 

subsidio fundamental basico para o planejamento das atividades de pesquisa para esta area. 

A tarefa de acompanbamento e av~ do desenvolvimento das pesquisas 

relacionadas ao setor de alimentos, estabelecendo urn mecanismo fonnal de particip~ao 

dos pesquisadores da area, na defini~o das diretrizes e prioridades da politica cientifica e 

tecnol6gica, encontra-se registrada em docurnentos hist6ricos. Tais docurnentos 

representaram urn esfor~ conjunto, visando fornecer importantes subsidios para a 

formula~o e execu~ao da politica cientifica e tecnol6gica do pais. Esses documentos a que 

me refiro, especificamente, intitulados Av~es e Perspectivas, permitiram ~ a 

evolu~ da area, apresentando os principals problemas a serem equacionados, em urn 

primeiro momento, permitindo que a corr~ dos rumos do desenvolvimento da Ciencia e 

Tecnologia de Alimentos fosse operada, afirn de que se conseguisse uma valoriza~ao dos 

recursos e habilidades regionais, alavancando o crescimento e progresso em todas as 

regioes brasileiras. Essa tarefa de tra~ urn retrato da pesquisa cientifica realizada pela 

Ciencia e Tecnologia de Alimentos, desenhou, ainda que, em preto e branco, a imagem de 

uma area em movimento ate o ano de 1982, que assumindo uma forma adequada para 

ampla divulg~, considerando a grande diversidade de interesse de seus possiveis 

usuarios, cumpriu plenamente com os objetivos a que se propos. 

A interru~o do trabalho de av~o e acompanhamento da area deixou uma 

grande lacuna na descri~ da trajet6ria percorrida pela pesquisa. A situa~ atua]. 

apresentada neste trabalho, nos mostra que muitos pontos problematicos, levantados nos 

docurnentos produzidos, acabaram configurando o ceruirio de desigualdade e concent~o 

regional desenhado anteriormente. 

Tratando-se, pois, de uma area prioritaria para urn projeto de desenvolvimento com 

possibilidade de redistribui~ao de renda, o planejamento das ~oes relacionadas ao apoio a 
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pesquisa e a forma~ao de recursos humanos em Ciencia e Tecnologia de Alimentos assume 

papel estrategico. 

Ha que se ressaltar a importilncia do programa de bolsas de produtividade em 

pesquisa do CNPq, na ~do pessoal qualificado ao sistema de Ciencia e Tecnologia e 

na institucionalizac;ao da pesquisa nas universidades e centros de pesquisa, representando 

urn rneio eficiente para distinguir niveis diferenciados de produtividade entre os 

pesquisadores. A bolsa de produtividade em pesquisa e, no entanto, urn instrumento que 

funciona com algumas imperfeis:Oes, entre elas, o futo de estar ao sabor dos recursos 

disponiveis para esse tipo de bolsa, os mais atingidos nas crises; baseada fundamentalmente 

em criterios meritocraticos, aplicados tanto a pesquisadores mais maduros como tambem a 

pesquisadores ingressantes. 

Dessa forma, encontram-se no sistema urn grupo pequeno de pesquisadores com 

maior acesso a pub~ atraves canais de comuni~ internacionais, sendo, portanto, 

os mais reconhecidos. Esse grupo encontra, ainda, em :filn\;ao de sua produtividade e 

experiencias individuais acurnuladas, maior fucilidade de acesso aos recursos disponiveis 

para partici~ em eventos cientificos, inclusive no exterior, e maior niimero de alunos 

para o~ de dissertas:Oes e teses. Consequentemente, incrementam sua produ~o 

cienti:fica como resultado do trabalho de ori~, como tambem a possibilidade de 

publi~ em veiculos internacionais. 

Os dados da produ~iio cienti:fica dos pesquisadores da area, que compi)e o universo 

de bolsistas de produtividade em pesquisa, do CNPq, no periodo de 1996 a 1999, mostram, 

todavia, os caminhos da ciencia, que vern sendo progressivamente regulamentados, em sua 

forma de comunica~o de resultados e na distribui~o de recursos privilegiando cientistas 

mais produtivos dentro do sistema de recompensa, baseado em padroes internacionais. 

Os indicadores da produ~ cienti:fica, ainda que falhos, tern sua utilidade e 

importilncia Cumprem a fun~ potencial de auxiliadores, como "indicadores de 

tendencia", n1io podendo deixar, porem, que os mesmos substituam as analises qualitativas 

acerca do tema. 

Dessa forma, utilizando-se os padroes construidos para qnantificar a produ~iio 

cienti:fica, diferenciada de acordo com a importilncia relativa atnbuida aos canais de 

comunic~ formal dos resultados da pesquisa, observa-se uma concen~ da concessao 

92 



das bolsas de produtividade em pesquisa na regiao sudeste, reflexo da concentrac;:lio dos 

pesquisadores nas instituic;oes de ensino e pesquisa estabelecidas nessa regiao. Alguns 

riscos decorrem dessa concentra<;!io: premiar inadequadamente pesquisadores que 

apresentem maior quantidade de trabalhos de sucesso porem sem qualidade, ou ainda 

deixar de premiar outros que nao se moldem ao formato adotado, mas que produzam 

pesquisas de qualidade e com grande envolvimento no desenvolvimento regional/nacional, 

especialmente na busca de alternativas para regioes ainda muito carentes. 

A rela<;!io entre a distribui<;!io dos pesquisadores com bolsas de produtividade em 

pesquisa e a distribui<;iio do cursos de p6s-gradua<;!io e clara. Portanto, a concentrac;ao dos 

cursos de p6s-gradua<;!io melhor conceituados no sistema de avaliac;ao da CAPES, revela o 

resultado perverso do sistema de pretniac;iio que valoriza, entre outros indicadores, a 

produ<;!io cientifica dos professores/orientadores. Aqui se encontra urn curioso circulo 

vicioso, onde a orientac;ao de d:isserta<;Oes de mestrado e teses de doutorado e utilizada por 

sua vez como indicador da participa<;!io na forma<;1io de recursos humanos, que ira pontuar 

o pesquisador na solicitac;ao da bolsa de produtividade em pesquisa. 

Algumas constatac;oes, mais gerais, tendo em vista as pr6prias limita<;Oes dos 

instrumentos utilizados como foutes de informa<;1io, podem ser extraidas da analise da 

comunidade cientifica dos bolsistas da area de Ciencia e Tecnologia de Alirnentos. Trata-se 

de urna area em forrnac;ao, com maioria de pesquisadores jovens, que apresenta 

participac;ao expressiva das mulheres especialmente nas categoriaslniveis mais baixas, 

tendo na sub-area de Ciencia de Alimentos o maior percentual de pesquisadores 

representantes, bern como o maior nfunero de cursos de p6s-graduac;ao estruturados e 

melhor conceituados, resuhando em urn nfunero maior de pesquisas re.alizadas nessa sub

area. Os membros dessa comunidade cientifica demonstram, de maneira geral, 

concordilncia com o atual sistema de avaiia<;!io que privilegia os membros mais produtivos 

e, por sua vez, os que mais participam na orienta<;!io de disserta<;!io e teses. 

Aponta-se a necessidade urgente de retorno do trabalho de avaliac;ao e 

acompanhamento da area, como forma de orientar a correc;ao do quadro atual de 

concentrac;ao da pesquisa e da p6s-gradu<;!io. Esse trabalho de avaliac;ao e acompanhamento 

podera propor a inserc;ao de outros criterios que perrnitam premiar pesquisas que 

apresentem grau de envolvimento e resultados que tragam beneficio direto ao 
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desenvolvimento regional e nacional. Buscar rnecanismos que viabilizem a criayao de 

cursos de p6s-gradua~ao junto a regioes carentes, acompanhada da cri~ao de mecanismos 

de incentivo a fo~o e consolida~o de grupos de pesquisas nestas regioes. 

Apresentar solu~oes aos pontos de est:rangulamento da pesquisa cientifica e 

tecnol6gica na area de Ciencia e Tecnologia de Alimentos representa urn grande desafio 

para a comunidade cientifica da area, visto que se trata de urn setor dominado por grandes 

industrias extremamente concentradas de urn !ado, demandando pesquisas de ponta, e por 

inilmeras pequenas e medias empresas do outro !ado, com necessidade de desenvolvimento 

tecnol6gico basico. A defini~ das linhas de pesquisa consideradas prioritarias ao 

desenvolvimento nacional deve, portanto, atender a demandas tao diferenciadas. 

Espera-se que este trabalho possa despertar a aten~o dos diversos atores envolvidos 

no processo de form~ao e implemen~ de ~es e instrumentos que visem alavancar o 

desenvolvimento da area de uma maneira uniforme e igualitaria no territ6rio nacional, 

buscando a excelencia 
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Anexol 

Distrib~o das areas do conhecimento por comites assessores e por coordena\'Oes tecnicos

cientificas. 

Coor~es Comites Area do Conhecimento 

Ciencias exatas e FA Fisica e astronomia 

da Natureza GL Geologia e geografia fisica 

Geofisica, meteorologia e geodesia 

Matematica e estatistica 

Ciencias das 
Engenharias 

EQ 

Ciencias 

Agrarias 

Crencias da 

saiide 

Ciencias 
hnmanase 

SOCialS 

Fonte: Cagnin (1987) 

GM 

MA 
QU Quirnica 

CC Ciencias da comp~ 
EC Engenbaria civil 

EE Engenbaria eletrica, eletr6nica e biomedica 

EM Engenbaria mecilnica, naval, aeroruiutica e 

de produr,:iio 

Engenharia quirnica, metahlrgica, de minas, de 

materiais e nuclear 

OC Oceanografia 

AG 

VT 
zo 
EA 

BF 

BM 

CL 

MP 
GE 

DE 

CE 

PH 

cs 
LA 

ED 

AS 

Agronomia e engenharia fiorestal 

Medicina veterinaria e zootecnia 

Zoologia, botanica e ecologia 

Engenbaria agricola e alirnentos 

Bioquirnica, biofisica, fisiologia e fun:nacologia 

Morfologia, microbiologia, parasitologia e 

imunologia 

Medicina, odontologia, enfermagem, ed. 

fisica, fisioterapia, fonoaudioL e farmacia 

Saiide pUblica, medicina preventiva e nutri~ao 

Genetica 

Doen~ endemicas 

Economia, demografia e ~o 

Filosofia, psicologia e hist6ria 

Antropologia, arqueoL, cienc. Pol., e sociologia 

Linguistica, letras, artes e comunicar,:iio 

Educar,:1io 
Arquitetura e urbanismo, cienc. da info~o 
Direito, geografia hum., planej. 

urbano/regional e servi~ social 
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Anexoll 

Tabela de Areas do Conhecimento 

Ciencias Agrarias 

5.07.00.00-6- Ciencia e Tecnologia de Alimentos 

5.07.01.00-2- Ciencia de Alimentos 

5.07.01.01-0- Valor Nutritivo de Alimentos 

5.07 .01.02-9 - Quimica, Fisica, Fisico-Quimica e Bioquimica dos Alim.. e das Mat.-
Primas Alimentares 

5.07.01.03-7- Microbiologia de Alimentos 
5.07.01.04-5 - Fisiologia P6s-Colheita 

5.07.01.05-3- Toxicidade e Residuos de Pesticidas em Alimentos 

5.07.01.06-1 - Avalia\:fu> e Controle de Qualidade de Alimentos 

5.07.01.07-0- Padroes, Legis~ e F~ de Alimentos 

5.07.02.00-9- Tecnologia de Alimentos 

5.07.02.01-7- Tecnologia de Produtos de Origem Animal 
5.07.02.02-5 - Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal 

5.07.02.03-3- Tecnologia das Bebidas 

5.07.02.04-l - Tecnologia de Alimentos Dieteticos e Nutricionais 

5.07.02.05-0- Aproveitamento de Subprodutos 

5.07.02.06-8- Embalagens de Produtos Alimentares 

5.07.03.00-5- Engenharia de Alimentos 

5.07.03.01-3- lnstala~es Indnstriais de Produfiiio de Alimentos 

5.07.03.02-1 - Armazenamento de Alimentos 

Outras areas: 

Ciencias Biol6gicas 

2.12.02.02-8- Microbiologia Industrial e de Fermenta.;:iio 

Quimica 

1.06.01.00.7- Quimica Orgfurica 
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Anexolll 

GRMICOS: ANO 1996 

I 
I 
I 

I 
L 

40 

20 

0 

Total de Pesquisadores 

segundo genero- 1996 

52% 
I 

~~-IJFEMiNioo-~11 
I ll!l MASCULINO II 
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Total de Pesquisadores por Categoria/nivel 

e GCnero 1996 
16 ~---------------------------, 
14+············································· 

12+························································ 

10 

a+············································································· 

6 +··················· 
4 

2 

0 

1A 18 1C 2A 28 2C 

····~~~~--J 
mtFEM!NINO 

I!IMASCULtNO 

Total de bolsas concedidas por subarea 1996 

27 

Ch1ncia Tecnologia Engenharia S/ SUBAREA Microb.l.e F TOTAL 

(BIOLOGIA) 

,,-----··~ 

Total de Bolsas concedidas por instituit;ao -1996 
56 

40·1------------------------··~---~-~ 

30 ---- ~~·~-~·~~------~--.--------~~~-~-~-~·· 

20 -~-·---··--··-~-~·~-·----~····~·~·--·--------~----···-····~··- ····~~··~·--~-

11 11 

1:~··~·.r-Lr~·1_ .. r. ~~Lr~!~--1~im5~~~-E·4~-1~~-•·2~~-~-2Lr~1~~r~m3L·~1Lr~ 

INSTITUI<;OES 

Fonte: Curriculo dos bolsistas- Plataforma Lattes/PROSSIGA/CNPq 
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AnexoiV 

GWICOS: ANO 1997 

65% 

Total de Pesquisadores segundo 

Genero - 1997 

EJFEMININO 
1[1 MASCUUNO 

Total de Pesquisadores por 

Categoria/Nivel segundo Genero- 1997 
10 ,-----------·----~~~~-----~~ 

8 i················································································· i 

6 !················································· 

4 

2 

0 

1A 1B 1C 2A 28 2C 

1111FEMININO 
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Total de bolsas concedidas por subarea 1997 
34 

30 +·~--~·-···~····~-~--~---~~--~····~············-·-···-····--·········~·············~ 

10 +-----

0 +----~ 

Ciencia Tecnologia Engenharia Sf SUBAREA TOTAL 

Total de Bolsas concedidas JXlr ins~ -1997 34 

~+---~~-------------------------~~~--~--~~------------~ 

0 

Fonte: Curriculo dos bolsistas ~Platafonna Lattes!PROSSIGA/CNPq 

99 



' 

GRMICOS: ANO 1998 

Tota de ~squisadores segurdJ o 

Genero- 1998 

53"/o 

Anexo V 

l l I Total de Pesquisadores por 

I '~ Categoria/uivel segundo Genero- 1998 

' 15,-~~~~~--~~~~~~~~--
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10 

5 

I o 
I 1A 1B 1C 2A 2B 2C 

L-~--- ---~--~~~~ I L __ =~~~~~~NcJ ___ J 

~~

0
---T~~~~-~e bolsas concedidas por Subarea 1998
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40 

20 
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C iSncia Tecnologia Engenharia S/ 

SUBAREA 

Total de bolsas concedidas por institui~lio- 1998 
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1 20 
' I 
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1 
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Anexo VI 

GRAFICOS: ANO 1999 

Dis tribui~ao dos 

Pesquisadores segundo 

Genero - 1996 

Total de Pesquisadores por 
Categorialnivel segundo Genero-

1999 
l 

% 

15 t 
10 ... 
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o I I I 
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1A 16 1C 
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AnexoVII 

Roteiro das entrevistas 

I. Voce costuma publicar seus resultados de pesquisa? 

!.I Sim? Por que? 

( ) Exigencia da instituis:ao 

( ) Hibitos do grupo de pesquisa 

( ) Habitos adquiridos na escola de forma91io 

1.2 Nao? Por que? ... 

2. Quais sao os canais de comunica91io de sua preferencia 

2.1. Para artigos cientificos: 

( ) Revista da institui91io 

( ) Revistas nacionais 

( ) Revistas internacionais 

-Por favor comente a sua resposta: ... 

2.1.1. Caso tenba escolhido revistas da institui91io: 

( ) publica exclusivamente os resultados de interesse local 

( ) uma forma de prestigiar a revista da institui91io 

( ) acesso mais facil 

( ) os artigos sao publicados mais rapidamente 

( ) voce considera que elas sao de alta qualidade 

( ) outro, por favor explique: ... 

2.1.2 Se desejar, fas:a algum comentirio sobre a questao de publica91io em revistas da institui91io: 

Resposta: 

2.1.2. Com rela91io a escolha de veiculos internacionais voce diria que: 

( ) quando os resultados da pesquisa sao de interesse internacional 

( ) acredita existir discrimina91io por parte do comite editorial com autores dos paises em 

desenvolvimento 

( ) existe dificuldade para escrever em lingua estrangeira 

( ) tempo dernasiadamente demorado para que o artigo seja publicado 

( ) nao acredita que stja importante para sua area efou carreira 

( ) tarifas de publica91io sao altas 

( ) outro, por favor explique: ... 
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2.2. Qual a preferencia em enviar artigos para eventos cientfficos? 

( ) regionais 

( ) nacionais 

( ) internacionais 

Comentarios: ... 

2.2.1 Em quais eventos costuma participar? Por que? 

Resposta: ... 

23. Utiliza outros veiculos para publicac;:lio? 

( ) notas tecnicas 

( ) boletins de extensiio 

( ) peri6dicos de divulgac;:lio para o publico leigo 

( ) livros 

2.3 .1. Encontra alguma dificuldade ou fulta de estimulo para publicar livros? 

Resposta: ... 

3. Com quem costuma publicar? 

( ) colegas de urn grupo de pesquisa 

( ) com outros pesquisadores da mesma instituic;:lio 

( ) com pesquisadores de sua regiao 

( ) com pesquisadores de todo territorio nacional 

( ) com pesquisadores de instituiyi'ies internacionais 

( ) com alunos da p6s-graduac;:1io 

3.1. Estas publicayi'ies sao resultado de trabalho em colaborac;:lio? 

( ) situ 

( ) olio, explique: ... 

4. Quais sao os criterios para definir os co-autores do artigo a ser publicado? 

Resposta: ... 

5. Existe alguma relac;:lio entre a ordem dos co-autores e as hierarquias internas do grupo? 

Resposta: ... 

6. Quais sao os criterios utilizados para defmir qual dos autores mencionar nas notas de rodape 

para "envio de correspondencia" 

( ) sempre indica-se o lider do grupo 

( ) e indicado aquele que teve a ideia inicial 

( ) outro, por favor explique ... 
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7. Sao satisfut6rias as condic;:Oes para publicar no pais e/ou no exterior na area de C&T de 
Alimentos? 
Comentirios: ... 

8. Esta satisfeito como sistema de recompensa da C&T, baseado na produ~o cientifica do 

pesquisador e que tern priorizado a publi~o de artigos cientificos? Haveria algum outro 

indicador a ser levado em considera~o? ... 

Resposta: ... 

9. Qual veiculo de comunicayao de sua preferencia para intercfunbio com os pares? 

( ) congressos e reuniOes cientificas 

( ) artigos lidos em revistas 

( ) meios eletrOnicos (Internet) 

( ) outros, por favor explique: ... 

10. Deseja acrescentar alguma informa~o, sugestiio ou critica a respeito do assunto tratado? 

Comentirios: ... 
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Anexo VIII 

Espeeifica~oes dos niveis atribnidos ao conceito de Nilcleo de Referencia 

Doeente- NRD: 

NRDl: Docentes com mais de 9 meses no programa, no ano-base; 

NRD2: Docentes com mais de 9 meses e carga honiria semanal na Instituivfu> 

maior ou igual a 30 horas; 

NRD3: Docentes com mais de 9 meses, carga honiria semanal na Institui~o 

maior ou igual a 30 horas e dedic~ao ao Programa de pelo menos 30% 

desta carga honiria; 

NRD4: Docentes servidores pUblicos ou com vinculo CLT e com mais de 9 meses 

no Programa, no ano-base; 

NRDS: Docentes servidores publicos ou com vinculo CLT e com mais de 9 meses 

no Programa e carga horaria semanal na Instituivfu> maior ou igual a 30 

horas; 

NRD6: Docentes servidores publicos ou com vinculo CLT e com mais de 9 meses 

no Programa e carga honiria semanal na Institui~o maior ou igual a 30 

horas e dedi~ao ao Programa de pelo menos 30% desta carga horaria. 

Fonte: CAPES. 
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