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RESUMO 

TESE DE DOUTORADO 

Adriana Roa-Celis 

Esta tese tern como objetivo principal analisar, sob a perspectiva da sociologia da 

iencia, as particularidades dos grupos de pesquisa do Brasil e da Colombia, na area de 
munologia, na prodw;ao do conhecimento cientffico, tendo como eixo central a 

olabora9ilo cientffica 
Para atingir o objetivo, para cada uma das comunidades foram selecionados os grupos 

ideres na area em cada urn dos palses. Aprofundou-se em tres aspectos principals das 
tividades de tais comunidades: a pnitica de publicayao, os vinculos de colabora9ao e a 

>nitica de agradecimentos. Para tanto, as arnilises apresentadas sao respaldadas em 
afoffna96es de carater tanto quantitative como qualitativo. 

0 uso de ferramentas quantitativas, particularmente, urn estudo bibliometrico das 
mblica96es da ultima decada, permitiu levantar indicadores sobre OS canals de 

:omunicayao, padroes de colabora<;ao e impacto da publica<;ao. Adicionalmente, uma base 
le dados com os agradecimentos, permitiu produzir indicadores pelos reconhecimentos, 

inanceiros e nao financeiros, dados aos diferentes atores envolvidos no processo de 
>rodu<;ao cientffica e presentes nas publicayoes, que revelam uma sene de relayoes entre os 

'mos atores sociais e institucionals. Tais informa<;oes, analisadas juntamente com os 
liscursos obtidos em entrevistas semi-estruturadas com os pesquisadores dos grupos 

:studados, permitiram entender as particularidades internas das comunidades em seu 
elacionamento com as redes cognitivas e socials. 

Os resultados revelaram que a diniimica da produ<;ao cientffica da-se no marco de 
ela<;oes formais e informais de colabora<;ao cienti:fica, que dependem de una tensao 

:ontinua provocada por elementos cognitivos e socials. Tals relayoes e tensoes se dao 
lentro das pr6prias comunidades de pesquisa, assim como entre estas e outros grupos 
,ociais. 
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ABSTRACT 

DOCTORAL DISSERTATION 

Adriana Roa-Celis 

This dissertation aims to analyse the dynamics of research groups in the production of 
:nowledge, in the scientifically peripheral countries, from a sociological point of view. 
[his dynamics is analysed in detail in the interdisciplinary research field of iunnunology. 
[o reach the objective, the overview was realised through a comparative study between 
3razilian and Colombian research groups. 

Three axes of analysis provide the framework for this study: the practice of 
mblication, the links of collaboration and the patterns of acknowledgements. To obtain the 
nformation on these activities quantitative and qualitative tools were used. The quantitative 
ools, in particular a bibliometrical study, were complemented by qualitative information 
lerived from the discourses of members of both communities selected for this research. 

The bibliometric study of the scientific outputs from the last decade (1990 -1999) 
illowed the construction of some indicators: channels of publication, impact of output 
esearch, citations and patterns of collaboration. Also, a database with acknowledgements 
rom these outputs was used to identifY the different actors who take part in the process of 
:nowledge production. These indicators, interpreted in the light of discourses of the 
esearchers, threw considerable light on the particularities of the different groups 
:oncerning cognitive and social aspects of knowledge production. 

The results obtained revealed that the dynamics of scientific production takes place in 
he framework of formal and informal collaboration links, which depend on a continuous 
ension between cognitive and social factors. These relationships and tensions are produced 
nside of the research communities as well as between them and other social groups. 
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INTRODU(:AO 

Esta tese tern como objetivo principal analisar a dinfu:nica da comunidade cientifica n 

area de imunologia no Brasil e na Colombia, tendo como eixo central o papel d 

colaborayao e fazendo uma analise da perspectiva da sociologia da ciencia. A decisao d 

adotar tal enfoque baseou-se, fundamentalmente, no interesse de pesquisar aspectos sociai 

que influem nas rela96es de colaborayao estabelecidas pelas comunidades de pesquis: 

durante o processo de produ9ao do conhecimento. 

A motiva9ao e o interesse em estudar a dinil.mica da comunidade cientifica derivam d< 

uma serie de razoes. Primeiramente, a experiencia profissional da autora numa institui91i< 

de fomento a pesquisa permitiu observar a carencia de estudos de caso no contexte Iatino 

americano que permitam entender a dinil.mica da comunidade de pesquisa dentro de sua: 

realidades locais e regionais. Adicionalmente, em tais institui96es, e relevante ter elemento: 

apoiados na sociologia da ciencia que permitam aprimorar a avaliayao de politicas < 

aumentar o grau de compreensao sobre a comunidade de pesquisa com a quais se interage. 

Em segundo Iugar, o estudo se justifica, na medida em que a area estudada, < 

imunologia, contem caracteristicas tanto de ciencia basica como de ciencia aplicada. Assirr 

sendo, trata-se de urn excelente objeto de estudo para analisar nao apenas a intera9ao entn 

pares, mas tambem com grupos multidisciplinares, nacionais e internacionais nos distinto: 

setores; centrando seu objeto de pesquisa nas temii.ticas das realidades locais dos paise: 

perifericos. 

A terceira motiva9ao e poder oferecer, as pr6prias comunidades de pesquisa aqu: 

analisadas, ferramentas que, a! em de refletir o pensamento dos seus pares, possam servir de 

base para uma reflexao sobre suas estrategias de colaborayao cientifica, tornando explicito; 

os f· wres que tern influenciado as rela96es formais e informais com seus pares locais, 

regi<.: 1ais e internacionais. 

Tres aspectos sao cobertos neste estudo, os quais revelam elementos importantes da 

dinamica das comunidades de pesquisa na area estudada: a prii.tica de publicayao, os 



vinculos de colabora<(ao e a pnitica dos agradecimentos. Tanto dados quantitativos como 

qualitativos sustentam as amilises aqui apresentadas, informayoes estas que foram 

levantadas a partir dos grupos lideres de pesquisa das comunidades brasileira e colombiana 

pertencentes a area da imunologia. Assim, com o objetivo final de compreender a dinamica 

destas comunidades cientificas, estruturou-se este estudo em quatro capitulos. 

0 capitulo I apresenta o marco referencial e conceitual da colabora9ao cientifica, de 

onde se derivam os objetivos, hip6tese e questionamentos do estudo e se detalham os 

procedimentos metodol6gicos utilizados para a escolha da disciplina analisada, dos paises 

selecionados e dos grupos estudados. Adicionalmente, explicitam-se as ferramentas 

metodol6gicas tanto para o levantamento dos dados quantitativos como dos qualitativos. 

0 capitulo II trata da pratica da publicayao cientifica, centrando a analise em termos dos 

canais utilizados para apresenta91io dos resultados de pesquisa e aprofundando em alguns 

dos aspectos sociais que motivam a escolha dos mesmos. Os resultados de urn estudo 

bibliometrico da prodw;:ao publicada durante a ultima decada servem de base para uma 

analise quanto ao tipo de documentos publicados, areas e subareas disciplinares estudadas, 

canais de publica<;:ao (indices de impacto e fator de pesquisa) e a pratica de cita9ao. 

Complementarmente, informa<;oes derivadas das entrevistas levantadas permitiram 

interpretar, dentro das especificidades de cada grupo, subarea e pais, o quadro desenhado 

pelas informa<;oes bibliometricas. 

0 capitulo III apresenta o que a colabora<;ao cientifica significa para as comunidades de 

pesquisa analisadas, assim como os diferentes elementos, cognitivos e sociais, que motivam 

o estabelecimento de rela9oes formais e informais de colabora<;ao. A seguir, aprofunda-se 

na analise dos vinculos de colabora<;ao encontrados e dos distintos fatores que tern 

influenciado o estabelecimento de tais vinculos, tanto no nivel nacional como intemacionaL 

A analise tern como base quantitativa os dados de co-autoria resultantes do estudo 

bibliometrico, OS quais foram interpretados a luz dos depoimentos de pesquisadores 

pertencentes as duas comunidades. 
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Finalmente, o capitulo IV consiste na apresenta9ao e analise da pratica de 

agradecimentos. Este capitulo explora os motivos pelos quais os grupos de pesquisa 

manifestam reconhecimentos para distintos atores dentro da produ9ao cientifica publicada, 

tanto pelos aspectos cognitivos como sociais, assim como por aspectos procedurais ou 

financeiros. Apresenta-se, primeiramente, o estado da arte no tema dos acknowledgements; 

em seguida, por meio de informa96es quantitativas organisadas em tabelas e graficos, 

descreve-se a maneira pela qual os diferentes grupos de pesquisa, nos dois paises, fazem 

uso dos agradecimentos financeiros como nao financeiros. Por ultimo, os depoimentos de 

pesquisadores pertencentes a cada uma das comunidades analisadas sao usados como 

recurso de interpreta9ao para os resultados encontrados. Todas estas informa96es buscam 

dar elementos para as agencias de fomento e para as pr6prias comunidades de pesquisa no 

sentido de planejar, monitorar e avaliar as politicas de fortalecimento a colabora9ao 

cientifica. 

A seguir, sao apresentados os capitulos anteriormente mencionados. 
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CAPiTULO/. A COLABORA(:A~O CIENTiFICA 

0 apoio aos grupos de pesquisa e urn tema que tern estado presente na agenda dos 

paises latino-americanos na ultima decada. 0 argumento tern sido o seguinte: e necessario 

apoiar os grupos para que fortale9am seus vinculos de colabora9ao e, com tal instrumento, 

incrementem sua produ9iio cientifica. Mas, em que medida este apoio tern fortalecido os 

vinculos entre as comunidades de pesquisa na regiao? Outros fatores certamente influem no 

trabalho de nossas comunidades de pesquisa. Que fatores sao estes? Estudar o fen6meno da 

colabora9ao cientifica constitui-se, assim, urn elemento importante para entender o que 

significa fazer ciencia em paises cientificamente perifericos. 

Este capitulo tern como objetivo apresentar o marco referencial-conceitual para o 

estudo da colabora9ao cientifica adotado nesta pesquisa. Varios aspectos e dimensoes da 

colabora9ao em ciencia sao mencionados e discutidos, de onde se derivam os objetivos e as 

hip6teses que orientaram esta pesquisa. 

1.1. 0 papel da colabora~ao cientifica no desenvolvimento da ciencia 

A colabora9ao e urn fen6meno que tern estado presente desde as primeiras etapas de 

desenvolvimento da ciencia (BEA VER&ROSEN, 1978( Constitui-se num pre-requisito 

fundamental para o desenvolvimento publico e aberto da ciencia (SOARES, 1996, p. 34), e 

e parte integrante do ethos da atividade cientifica. Soci6logos e historiadores tern 

argumentado que a ciencia e uma institui9ao social e que, nao s6 os aspetos cognitivos, mas 

tambem as intera96es sociais entre os cientistas, jogam urn papel importante no 

desenvolvimento da ciencia (KUHN, 1971; CRANE, 1972). E no "fazer com", em tomo a 

urn con junto de praticas progressivamente homogeneizadas, que se vao adquirindo tecnicas, 

habilidades manuais, conhecimentos materiais e sociais, que se vai moldando a cultura da 

1 Comentam os autores que foi em 1665 que se publicou o primeiro artigo em colaborayao. Veja-se tambem 

Ll.JUKKONEN&SIVERTSEN (1992), VELHO (1995). 
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pnitica cientifica em uma determinada escola de pensamento, em uma tradis;ao cientifica, 

dentro de urn pais, dentro de uma epoca (PESTRE, 1996, p. 16). 

E durante o processo de profissionaliza'(ao
2 

da ciencia que surge a pesquisa em grupo. 

Este e "urn processo organizacional dinamico que leva a uma reestrutura<;:ao revolucionaria 

da comunidade ... e a profissionaliza<;:ao que define as normas, direitos e mecanismos de 

acesso ao grupo; que mantem seus membros juntos; ou que os coloca separados de outros 

individuos da sociedade em geral" (BEAVER&ROSEN, 1978, p. 66). 

A primeira forma de colabora<;:ao em ciencia, e que tern se manti do ate hoje ( ainda que 

nao de forma exclusiva), deu-se de uma maneira espontanea, sem a inten9ao de converter

se numa organiza<;:ao constante ou regular. No principia, cientistas amadores reuniam-se 

para discutir e mostrar uns aos outros as experiencias, e os resultados que haviam obtido 

durante urn intervalo de tempo
3 

(BERNAL, 1965, 1969). Esta primeira forma de colaborar 

tinha duas finalidades distintas. Por urn Jado, apenas o aval de urn grupo que entendia o que 

havia sido feito poderia conferir Jegitimidade e validade aos resultados obtidos e, por outro 

!ado, era a maneira mais eficiente de comunica<;:ao entre aqueles que se interessavam pela 

pesquisa cientifica. Estas duas tarefas eram, entao, Jevadas a cabo mediante a constitui<;:ao 

informal de grupos, conhecida como os colegios invisiveis. 

Os colegios invisiveis sao uma forma de comunica<;:ao pessoal que tern se constituido 

num mecanisme de retroalimenta<;:ao entre os cientistas, o que aumenta a coesao e o poder 

dos mesmos em relayao a outras for9as sociais e politicas (PRICE, 1963). Estes pequenos 

grupos sao caracterizados por sua alta produtividade; por compartilhar prioridades de 

pesquisa; por treinar estudantes; por compartilhar e monitorar o conhecimento em seu 

campo (CRANE, 1972). Os membros destes grupos encontram-se em congresses, 

conferencias, reunioes sobre suas especialidades, visitam-se por meio de interciirnbios 

institucionais ou realizam trabalhos em colaborayao. Este tipo de organiza<;:ao transcende os 

limites do departamento, da institui<;:ao, de urn pais, e abrange cientistas de todos os lugares 

2 Processo iniciado durante as primeiras decadas do seculo XIX, de acordo com Ben-David (1974). 
3 Assim se legitimaram os pioneiros que se reuniram mais tarde para fundar em 1660 a Royal Society, 

reduzindo, assim, os grandes grupos, a outros pequenos e seletos. 
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do mundo que tenham atividade cientifica relevante na area, ou na especialidade em 

questao (PRICE&BEAVER, 1966). 

1.2. A colaborat;iio cientifica, globalizat;iio e internacionalizat;iio da ciencia 

BEN DAVID (1974, p. 30) apresenta urn relato classico sobre a evolus:ao das 

organizas:oes cientificas dentro do processo de instituciona1izas:ao da ciencia4
• Este 

processo de institucionalizas:ao, que comes:a na Inglaterra no seculo XVII, passa a ser 

imitado pelos centros perifericos da epoca (Fran9a e Alemanha), que mais adiante se 

converteriam no centro mundial dos novos paises perifericos (EUA). Mais adiante, 

particularrnente depois da Primeira Guerra, os EUA passam a ser urn dos centros cientificos 

mais importantes, tomando ciaramente a liderans:a mundial em varias disciplinas e 

especialidades. 

Os cientistas dos centros perifericos, em qualquer epoca hist6rica, usualmente tern sido 

treinados por aqueles dos grandes centros culturais. E importante observar que desde o 

principio, apesar das fronteiras geopoliticas, a organizas:ao da ciencia tern funcionado como 

urn fator de globalizayao, uma vez que os cientistas acabam mantendo relayoes com seus 

pares a fim de otimizar suas atividades de pesquisa, de divulgar seus resultados, de treinar 

novos investigadores. 

Hoje em dia, observa SCHOTT (1993), a ciencia esta se organizando dentro de urn 

conjunto emergente de propriedades, quais sejam, globalidade, hierarquizas:ao, 

regionalidade e divisao do trabalho
5

• Ainda que se fas:a uma distins:ao entre comunidades 

cientificas nacionais, regionais e globais, estas referem-se a mobilizas:ao de recursos 

econ6micos e politicos dentro de urn contexto nacional, ja que continua sendo dentro dos 

circulos colegiais que o cientista busca colaborayao. 0 circulo colegial e, ao mesmo tempo, 

4 
Cementa o autor que a organizayao da comunidade cientifica d<i-se a partir das academias, nos seculos XVII 

e XVIII, das universidades e institutes de investiga,ao dos seculos XIX e XX, e da comunidade cientifica, 

dos pequenos grupos e das redes intelectuais as grandes e poderosas comunidades de cientistas 

profissionais. 
5 

" ... i) globalidade, determinada pela expansao de seus enlaces sociais; ii) hierarquia, determinada por urn 

centro e uma periferia segundo a irea de especializa9ilo; iii) regionalidade, determinada pela segmentayao 

produzida por fronteiras lingiiisticas e geo-sociais; e iv) divisao do trabalho na produ10ao do conhecimento, 

determinada por uma diversidade de especializav6es da comunidade cientifica". (SCHOTT, 1993, p. 204-

205). 
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uma fonte da colaboras;ao, competis;ao dos pesquisadores de uma determinada 

especialidade e de uniao destes aos pesquisadores de outros circulos (SCHOTT, 1993, p. 

201{ 

A colabora<;:ao esta diretamente relacionada com a maneira efetiva de obter 

reconhecimento (LEON OROZCO, 1998). Ja que o cientista procura o reconhecimento 

junto a seus pares, e relevante identificar com quem e em que circunstancias o cientista 

busca colabora<;:ao com seus pares? 

A resposta a esta pergunta tern sido explorada por alguns autores que buscaram, 

primeiramente, identificar os niveis de agrega<;:ao em que a colabora<;:ao pode ocorrer. 

KATZ&MARTIN (1997, p. 10) mencionam que a colaborar;ao pode dar-se entre 

individuos, grupos, departamentos, institui<;:oes, setores dentro de uma mesma na<;:ao (intra) 

ou com outra nas;ao (inter)7 A intensidade de qualquer destes tipos de colabora<;:ao, assim 

como a predominancia de urn sabre os demais, sao influenciadas por uma serie de fatores, 

de diferentes naturezas. MAL TRAS et a!. (1995) faz uma distin<;ao entre nivel individual, 

institucional e nacional e uma combina<;:ao destes niveis com uma estrutura<;ao hierarquica 

ou democratica das rela<;:oes existentes entre os pares e o lider da colabora<;ao. 

Alem do clara papel dos fatores cognitivos e organizacionais na escolha do grupo com 

quem se estabelece uma colabora<;ao, os cientistas procuram uma maior proximidade dos 

objetos de estudo. Assim, as especificidades pr6prias dos paises em desenvolvimento tern 

se constituido num fator importante de colabora<;:ao intemacional, atraindo grande numero 

de pesquisadores dos paises avan<;ados (TONI, 1994; VELHO, 1995). Tambem sao fatores 

importantes no estabelecimento de parcerias cientificas as tradi<;oes hist6ricas e culturais e 

a continuidade dos vinculos pessoais estabelecidos durante a forma<;ao de gradua<;:ao e de 

p6s-gradua<;:ao (El ALAMI eta!., 1992). 

6 
Cementa o autor que: "0 circulo colegial e a essencia de referencia do grupo, provendo uma perspectiva 

moral e cognitiva que o investigador assume como sua estrutura de referencia. 0 circulo colegial estrutura e 
reestrutura a matriz cognitiva do pesquisador em termos de assimilayao de simbolos generalizantes, 

paradigmas metafisicos e modelos que '\iudam a sua cria9ao ( ... ) Cada investigador tern seu circulo colegial 
e cada um deles esta integrado dentro de uma comunidade cientifica nacional e global" 

7 
Para caracteriza,ao detalhada, vera tabela apresentada em KATZ&MARTIN (1997, p. 10). 
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Neste sentido, vale destacar que, desde meados da decada de 80, as agencias 

intemacionais de coopera91lo para o desenvo1vimento (tipo o IDRC8 canadense, a CYTED9 

espanho1a e varias outras ), tern co1ocado enfase significativa na promovilo de vincu1os 

cientificos com os paises em desenvo1vimento, por uma serie de razoes. Esta politica, 

associada a uma resposta bastante favorave1 dos cientistas de paises em desenvo1vimento, 

resultou em urn aumento considerave1 das parcerias cientificas intemacionais. 

Conseqiientemente, surgem na 1iteratura traba1hos que buscam analisar diferentes aspectos 

deste fen6meno, tais como: i) os padroes de comportamento da co1abora91lo que se da nos 

paises da America Latina e do Caribe (LEWISON, G et al., 1993); ii) a perspectiva da 

ciencia na America Latina, mostrando a visibilidade e as necessidades de cria91lo de bases 

de dados proprias que contenham os dados da produ91lo cientifica (KRAUSKOPF, M. et 

al., 1995); iii) compara96es da evoluvao da ciencia entre os paises da America Latina, 

mostrando suas interdependencias e as dinamicas proprias de uma ciencia aut6noma que 

nao contradiz os processos de intemacionalizaviio da ciencia (MEYER et al., !995); iv) os 

padroes de comportamento entre diversas institui96es nacionais, mostrando, por exemp1o, 

que o grau de participa9ilo institucional nas parcerias cientificas varia entre areas do 

conhecimento enos varios paises (NARY AEZ-BERTHELEMOT, 1992, 1994, 1995)10 

0 estimulo a colaborayao cientifica na periferia esta destacado na agenda da politica 

cientifica dos govemos por varios motivos: i) para obtenvao de recursos financeiros que 

permitam aumentar a dota91io para as atividades 1ocais de pesquisa; ii) para compartilhar 

capacidades fisicas e cognitivas de grupos de pesquisa de outros paises; iii) para conseguir 

com que os pesquisadores locais tenham acesso a equipamentos e facilidades de pesquisa 

nao disponiveis no pais; iv) para formar recursos humanos em areas, especialidades ou 

tecnicas necessarias e ainda incipientes no pais. Existem varios exemplos, alguns deles na 

America Latina, de esfon;:os para imp1antar grandes laborat6rios para desenvolver 

capacidades tecnol6gicas que podem ser urn atrativo de co1abora91io para grupos de 

8 International Development Research Centre (IDRC-Canada) 
9 Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnologia (CYTED) 
10 Vale a pena mencionar que os resultados de NARY AEZ-BERTHELEMOT (1995) revelam que a area 

cientifica com maior grau de colaborayao intemacional, medida pela mUltipla autoria, na America Latina, 

dentro de 8 areas para o periodo 1980-1990, e a medicina clinica. Adicionalmente, menciona esta autora 
que durante este periodo as ciencias da vida (medicina c!inica, biomedicina e biologia) foram para 
Colombia a principal area de trabalho (NARY AEZ-BERTHELEMOT, 1994, p. 35) 

8 



diferentes disciplinas. Em tais laborat6rios, atraves da utiliza<;:ao de equipamentos e 

instrumentos de Big Science
11

, e fundamental o esfor9o coletivo nao apenas de grupos de 

pesquisa de diferentes areas e especialidades, mas tambem a participa91io de engenheiros e 

tecnicos, criando uma importante interface entre a ciencia e a tecnologia. 

Podem existir areas que sao amplamente amparadas pelo govemo de urn pais por serem 

consideradas estrategicas, assim como outras que s6 passam a ser atendidas adequadamente 

quando conseguem estabelecer lideran<;:as fortes e reconhecidas intemacionalmente 

(VESSURl, 1995)
12 

Para obter tal nivel de reconhecimento, os vinculos de colabora<;:ao 

dos cientistas de urn pais com seus pares da comunidade intemacional sao essenciais. 0 

estabelecimento de tais vinculos em geral se da por urn processo que HAGSTROM (1964) 

chama de colaborayao tradicional, isto e, a espontaneidade e liberdade do pesquisador em 

procurar seus colaboradores. Este processo pode se constituir em urn dos fatores que 

dificulta a analise de colabora91i.O e seu usa como ferramenta de politica cientifica, ja que 

sao poucas as agencias ou institui96es que coordenam ou centralizam os trabalhos 

cooperativos desenvolvidos espontaneamente. 

1.3. Fatores que contribuem ou dificultam a colabora~ao 

Em cada uma das areas cientificas existem tanto especificidades cognitivas como uma 

estrutura social que a diferencia das demais. Sao essas especificidades e sua intera9ao com 

urn conjunto de fatores do contexto que contribuem ou dificultam as rela.;:oes de 

colabora9ao que se dao entre os membros da comunidade cientifica. Sao tambem essas 

especificidades que permitem acumular vantagens e desvantagens para os sistemas de 

estratifica<;:ao cientifica num campo disciplinar especifico. HAAN et al. (1994, p. 247), por 

exemplo, menciona que quanto mais alta e a posi9ao que o investigador ou urn grupo 

ocupam na estrutura social, maior sera a possibilidade de que ele ou eles acumulem 

reconhecimento (capital social), fundos de financiamento (capital econ6mico ), e maior 

11 
Pode-se citar o caso do laboratOrio do Sincroton no Brasil. Para maior informayao veja-se 

VELHO&PESSOA (1998) ou BAUMANN (1997). 
12 

Menciona a autora que, no setor acadSmico, a maior visibilidade internacional de seus Hderes lhes permite 
negociar com o governo vantagens tais como complementayao salarial, bolsas-sal3.rio, porque se considera 

a utilidade social dos pesquisadores e seu valor como recurso escasso. 
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conhecimento (capital cultural), fa to res estes que lhes permitiriio continuar desenvolvendo 

suas linhas de pesquisa. 

FRAME&CARPENTER (1979) mostram em suas analises que existe uma maior 

tendencia a colabora.yiio nas comunidades da ciencia basica que nas da ciencia aplicada. 

Outros estudos destacam que a necessidade de altos investimentos em certas areas 

cientificas e tambem urn fator chave para trabalhar cooperativamente. Niio e, portanto, de 

se surpreender que esta caracteristica tenha levado a concep.yao do termo Big Science 

(PRICE, 1963). 

Sao viirios os fatores, analisados por uma ampla literatura nas ultimas decadas, que 

contribuem para aumentar as rela96es colaborativas entre membros da comunidade 

cientifica. Tais fatores tern sido agrupados e mencionados nos trabalhos de KATZ como: z) 

a mudan9a de padroes nos niveis de financiamento; ii) o desejo dos pesquisadores por 

incrementar sua popularidade cientifica, sua visibilidade e seu reconhecimento; iii) a 

demanda gradual pela racionaliza91io do poder cientifico; iv) requerimentos de mais 

instrumentos, em maior escala e cada vez mais complexos; v) incremento da especializa.yao 

em ci€mcia; vi) avan9o das disciplinas em que urn pesquisador demanda cada vez mais o 

conhecimento dos outros investigadores; vii) a crescente profissionaliza91io da ci€mcia ( este 

talvez seja urn dos fa to res de maior incremento nos ultimos anos ); viii) a necessidade de 

adquirir experiencia e treinar aprendizes da maneira mais efetiva possivel; ix) o desejo 

incremental de obter urn cruzamento fertil entre disciplinas; x) a necessidade de trabalhar 

numa estreita proximidade fisica com outros pesquisadores para beneficiar-se das 

habilidades (destrezas) e do conhecimento tiicito dos outros investigadores (KATZ, 1994, p. 

32; KATZ&MARTIN,1997, p. 4). 

Outros estudos, ainda que niio tratem diretamente de fatores que dificultam ou 

contribuem para a colaborayiio, referem-se a fatores que influem no nivel de visibilidade da 

colabora91io (LlJUKKONEN eta!., 1992, 1993; GASCOIGNE, 1992; KRETSCHMMER, 

1994, 1997), e que se classificam em fatores cognitivos, sociais, hist6ricos, geopoliticos e 

econ6micos. Sobre o fator econ6mico, PRICE menciona que as rela96es de co-autoria sao 
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mais uma dependencia econ6mica que uma dependencia intelectual, que pressiona aqueles 

autores que so tern uma pequena quantidade de publicay6es (PR1CE,l986) 13
. 

Podemos citar tambem os fatores tecnologicos, ja que estes tern facilitado as rela96es de 

colaborayao informal. W ALSH&BA YMA, por exemplo, argumentam que os cientistas tern 

usado as redes eletr6nicas para comunicar-se com seus distintos colegios, para acessar 

bases de dados, para compartilhar recursos e distribuir resultados da pesquisa a outros e a 

seu proprio campo. Tambem estes autores mencionam que a comunicayao por computador 

reduz a diferen9a de status e possibilita urn manejo mais descentralizado do grupo, e que 

colabora96es mais interdisciplinares estao relacionadas com a comunica<yao por 

computador (W ALSH&BA YMA, 1996, p. 662-5). 

Do !ado negativo, fatores freqiientemente relacionados a preconceito dirigido ao genero 

tern sido apontados como dificultador do acesso a colabora<yao. Alguns trabalhos referem-se 

aos obstaculos que as mulheres cientistas tern que enfrentar para serem aceitas nas redes 

importantes lideradas por colegas do genero masculino, o que influi na produ<yao de artigos 

que as mulheres publicam em co-autoria (KYVIK&TEIGEN, 1996, p. 56/4
. 

Outros trabalhos mostram como o processo de colabora<yao pode ser distorcido quando 

existem problemas de intera91io entre os grupos, quando e "permeado pela competi91io e 

meritocracia exacerbada e excludente que, descontroladas, desencadeiam a forma91io da 

elite cientifica" (HAAN, 1994, p. 240). 

13 
PRICE (1986) em seu ensaio Citation Measures of Hard Science, Soft Science, Technology and Nonscience 

enfatiza outros significados econ6micos, tais como a possibilidade de compartir recursos para compra e 

manutenc;ao de equipamentos custosos e incrementar a produtividade cientifica. (Citado em 

LUUKKONEN eta/., 1992,p. 102). 
14 "The most widely used explanation for gender differences in productivity is that women in male-dominated 

universities have problems in becoming integrated into important informal networks (Bernal 1964; Reskin 
1978; Cole 1979; O'Leary and Mitchell1990; Fox !991). If women are excluded from important networks 
so that their opportunities for collaboration in research are thus restricted, their publishing activity and 
academic careers may be adversely affected (Cole 1981)." KYVIK&TEIGEN (1996, p. 56). 
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1.4. Colabora~ao, produtividade cientifica e sua medi~ao 

Seja de maneira formal ou informal, no nivel nacional ou intemacional, o trabalho em 

grupo produz resultados colaborativos. Os resultados do trabalho da pesquisa sao 

expressados, geralmente, atraves de publicayoes e sua quantificayao tern sido amplamente 

adotada para medir a produtividade cientifica (PRICE, 1963 ). Os la<;os de colaborac;ao 

existentes entre os investigadores, conforme expressos na produc;ao cientifica dos mesmos, 

tern sido classificados em dois grupos: co-autoria de artigos e comunicayao informal 

(CRANE, 1972). 

As autorias permitem desagregar vinculos de colaborac;ao por area de ciencia, por pais, 

por autor e mapear os grupos de colaborayao, analisando sua produtividade e identificando 

os Jideres. Ha decadas, a co-autoria tern sido a maneira convencional de medir a 

colaborac;ao (KATZ&MARTIN, 1997, p. 2)15 e sua analise constitui-se numa grande parte 

da literatura que fala sobre a colaborac;ao cientifica. Alguns estudos tern permitido 

descrever comportamentos e confirmar que algumas tendencias da colaborac;ao variam, por 

exemplo, com a area estudada (BEAVER&ROSEN, 1978, 1979) e com a demanda de uma 

complexa escala de instrumentos (MEADOWS&CONNOR, 1971 apud KATZ,l994, p. 

32). 

A identificac;ao e contagem de publicac;oes em co-autoria como medida da ocorrencia 

de colaborac;ao cientifica e urn metodo que apresenta algumas restric;oes, ja que nao se pode 

partir do suposto de que a colaborac;ao e igual a relac;ao de co-autoria. Em outras palavras, 

ainda que a publicac;ao con junta reflita uma parte importante do trabalho colaborativo, nao 

constitui o unico indicador da relac;ao estabelecida. Alem disso, resultados de alguns 

estudos apontam que, em alguns casos, pesquisadores sao colocados como autores de 

artigos mais por razoes sociais do que pela efetiva contribuic;ao deles a urn trabalho 

conjunto (HAGSTROM, 1964)16 Outros estudos mencionam que quando os pares sao 

colocados como co-autores sem que haja urn envolvimento intelectual no trabalho, pode 

15 Cita o autor que: Em 1958, SMITH foi urn dos primeiros a observar urn incremento na prodw;iio de artigos 
em co-autoria e que estes poderiam ser usados como uma evidCncia para medir a colaborayao entre grupos, 

embora advirta que, de nenhuma maneira, expressa a descriyao completa de uma serie de relay6es e 

esforqos do grupo. 
16 Diz o autor que a competiqiio e complementada com a colaboraqiio, onde cada pesquisador trabalha 

independentemente e concordam ern compartilhar o reconhecimento. 
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estar se revelando o inicio de uma pratica de co-autores honorarios (La FOLLETE, 1992, 

p.97-101) 17
• 

A utilizayao de metodos bibliometricos para medir este fen6meno na ciencia em paises 

perifericos tern sido questionada. Particularmente, quando sao usados para a defini9ao de 

politicas de alocayao de recursos para as diversas areas de conhecimento, tais metodos tern 

sido bastante criticados 18 A principal razao reside no fa to de que os estudos quantitativos 

de co-autoria tendem a utilizar bases de dados construidas a partir dos peri6dicos chamados 

de corrente principal, ou mainstream, como e o caso daqueles que servem de fonte para o 

Science Citation Index (SCI). Estas bases de dados podem restringir a inclusao da produyao 

daqueles pesquisadores da periferia que publicam nos peri6dicos nao indexados, seja por 

problemas financeiros ou barreiras da linguagem, seja porque as revistas mainstream nao 

sao adequadas para divulgar resultados de pesquisas voltadas para a solu9ao de problemas 

locais. 

Outras tentativas na regiao tern sido feitas usando a base de dados europeia PASCAL 19 

Para este caso, as evidencias apresentadas por MEYER et a!. (1995) mostram que a 

imagem da ciencia que aparece com a base PASCAL contrasta bastante com a que provem 

dos dados do SCI. Os resultados destes estudos indicam a existencia de algumas 

especificidades na composi<;ao disciplinar que revelam uma tentativa dos pesquisadores de 

paises perifericos de escolher problemas e areas de investiga<;ao em que possam contribuir 

para a solu9ao de problemas locais ou regionais 20 

17 Obra citada em KATZ&MARTIN (1997, p.3) 
18 As limitavoes e controversias sobre o usa do SCI sao analisadas em VELHO (1989), NARVAEZ

BERTHELEMOT eta/. (1992) e TONI (1994). 
19 

PASCALe a base de dados do INIST (Institut National de I' Information Scientifique et Technique), CNRS 
(Centre National de !a Recherche Scientifique - France). Esta base de dados tern a vantagem de conter 
7800 titulos de todo o mundo, comparada com 3000 do SCI. Pascal e menos seletiva e diversificada; nela 
tam bern estao incluidos alguns proceeding of meetings que niio estao incluidos no SCI. A deficiencia da 

base PASCAL se deve ao fato de que ela contem apenas a origem geografica do primeiro autor''. (MEYER 
eta!., 1995, p. 74) 

20 
Para o caso colombiano, por exemplo, a medicina constitui o campo acadSmico principal e urn dos mais 

diversificados (34 disciplinas), com enfase em patologias locais (tropical, imunologia, clinica). E seguida 
pelas ciSncias da terra correspondentes a explorayao do terrene colombiano e suas particularidades 

(patrim6nio geolOgico, vulcanologia e hidrologia); ciencias naturais; problemas da popula((iio e a economia 

rural, com o descobrimento e compreensiio de especies vegetais ou de insetos tropicais (fitopatologia, 

fitogenetica, entomologia, botfmica) ... " (Ibid, 1995, p.81) 
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Apesar das limitayoes destas ferramentas bibliometricas, o estudo quantitative de co

autorias como medida de colaboraviio apresenta tambem algumas vantagens. 

KATZ&MARTIN (1997) chama a aten9iio para as seguintes: i) constitui-se numa pnitica 

invariante e verificavel, ja que perrnite o acesso a urn con junto razoavel de dados e outros 

autores podem ser capazes de reproduzir os resultados; ii) constitui-se num metodo 

econ6mico e pratico para quantificar colabora9iio; iii) o tamanho da amostra pode ser 

relativamente grande e os resultados estatisticos podem ser mais significativos que urn 

estudo de caso; iv) niio tern efeitos de reayiio imediata que afetem as rela96es de 

colaborayiio. 

Outros autores fazem a advertencia metodol6gica de que quando se deduz colaboraviio 

a partir de contagem de co-autoria corre-se o risco de se descuidar da analise de outras 

rela96es de colaboraviio, assim como das razoes que as motivam (MELIN&PERSON, 

1996, p. 364). Algumas relavoes importantes ou aquelas mais relevantes, que influenciaram 

o trabalho da pesquisa, tambem podem estar registradas em notas de rodape ou nos 

agradecimentos registrados nos artigos (VELHO, 1985). 

Neste sentido, os agradecimentos ou acknowledgements podem ser uma evidencia de 

que outros tipos de colaboraviio ocorrem no processo de pesquisa, especialmente em alguns 

disciplinas cientificas, como as re1acionadas com ciencias da vida. Estudos quantitativos 

dos acknowledgements ( ou agradecimentos) tern servido para mapear o intercambio de 

inforrna9iio relacionada com a pesquisa nas ciencias biomedicas, assim como para indicar o 

reconhecimento as fontes que fomeceram tal inforrnaviio (McCAIN, 1991, p. 943i 1
• Os 

agradecimentos as institui96es financeiras sao amplamente explorados em alguns outros 

trabalhos com o objetivo de medir o impacto dos recursos financeiros dados a pesquisa 

numa area em particular (JESCHIN eta!., 1995). 22 

21 Menciona McCAP\ que sao parte essencial do processo de pesquisa: i) outros produtos fisicos do trabalho 
de pesquisa (materiais experimentais. instrumentos inovadores, produyao de software pr6prios) e ii) 
tecnicas de investigayao (conhecimento artesanal ou tacito). Estas informayOes sao tambem uma evidencia 

das mudanyas que esUio ocorrendo, controversias ou segredos, dados pUblicos ou privados nas pesquisas 

biom6dicas. 
22 Os acknowledgements, tanto as fontes financeiras como as nao financeiras, sao tema de estudo no Capitulo 

IV. 
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Alem disso, urn intercambio de ideias que pode se dar entre os investigadores dentro 

dos processes de comunica<;:ao informal, como nos congresses, correspondencia, visitas, 

redes informatizadas, entre outras, tambem pode gerar novas rela<;:oes de colabora<;:ao e, em 

alguns casos, ser mais valioso que uma rela<;:ao intensa de colaboras;ao em urn laborat6rio 

(SUBRAMANYAM, !983, p. 35 apud KATZ&MARTIN, 1997, p. 2). Estudos 

quantitativos e qualitativos da participas;ao em eventos especializados podem ser uma 

maneira de avaliar historicamente as dinamicas disciplinares, de identificar !ideres das 

disciplinas e de mapear o surgimento de novas linhas da pesquisa 

(SODERQVIST &SILVERSTEIN, 1994). 

Tanto os vinculos formais como os informais que se dao no processo de pesquisa 

podem ser detectados atraves de outros metodos, como as entrevistas. Estas constituem urn 

metodo de medis;ao bastante confiavel, mas, por razoes evidentes, sua aplicas;ao restringe

se a urn universo bastante pequeno. SUBRAMANYAM (1983) adverte que e dificil 

determinar a natureza e magnitude da colaboras;ao atraves de entrevistas ou questiom!rios 

devido a complexa intera<;:ao humana que tern Iugar entre os colaboradores num periodo de 

tempo. Dado que a natureza e a magnitude da intera<;:ao entre os colaboradores variam 

durante o curso de cada projeto de pesquisa, as entrevistas revelam processes colaborativos 

mais dinamicos, mas menos precisos. 

Finalmente, estudos mais recentes tendem a combinar metodos quantitativos e 

qualitativos para entender os possiveis fatores que influem nas rela<;:oes de colabora<;:il.o dos 

grupos de pesquisa interdisciplinares. Afirma-se que tais relas;oes podem ser estudadas por 

uma combina<;:ao entre indicadores de co-autorias e outros tipos de reconhecimentos 

possivelmente encontrados nos acknowledgements (LAUDEL, 2001). 
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1.5. A politica cientifica no fomento it colabora~iio cientifica 

Entre os pesquisadores e os circulos da politica cientifica vern aumentando o interesse 

em conhecer mais sobre o significado da colabora9iio cientifica. A colabora9iio e assumida 

como uma boa coisa e as politicas que vern fomentando a colabora9iio internacionaf3 

partem de alguns pressupostos24 motivados pela cren9a de que a parceria em ciencia poupa 

custos e traz beneficios (KATZ, 1994). 

Nos ultimos anos, as agencias financiadoras dos mais diversos paises estabeleceram 

linhas de financiamento com o objetivo de estimular a colabora9iio entre investigadores, 

grupos e centros de pesquisa, universidades e outras institui96es no nivel nacional ou 

internacional. Politicas e a96es nesta dire9ao se baseiam em premissas como: i) que hoje 

em dia se trabalha a prodw;ao cientifica num ambito mais interdisciplinar, e que 

compartilhar conhecimentos, habilidades e tecnicas assegura a solu9iio de problemas mais 

complexos, desenvolvidos em parcerias ou uma organiza9iio da ciencia em grupos cada vez 

mais complexos e transit6rios; ii) que a produ9iio cientifica originada de projetos realizados 

em colabora9ao entre investigadores, grupos e institui96es de pesquisa tendem a ser de 

maior qualidade; iii) e que, conseqiientemente, a colabora9ao cientifica, em suas diversas 

formas e modalidades e, por defini9iio, uma coisa boa. 

Entretanto, a validade de tais prem1ssas niio pode ser assumida em todas as 

circunstancias. Faz-se necessario ter mais elementos para: i) identificar se os beneficios 

ultrapassam os custos de assumir os gastos geralmente mais altos das atividades cientificas 

em colaborayiio; ii) avaliar as politicas de fomento a grupos e redes de pesquisa; iii) 

examinar o ambiente em que se da a colaborayiio entre e nos grupos de pesquisa; iv) 

fomentar a integra9iio de grupos incipientes com pesquisadores de grupos mais fortes e 

consolidados. 

23 Dentro destas politicas encontram·se tambem aquelas destinadas a fomentar as uniOes entre a ciencia e a 

tecnologia per meio de colaboray6es externas ou cruzamentos entre setores - ern particular, entre a 

universidade e a indUstria- e a forrnac;ao de centres de excel€mcia ou grupos de pesquisa interdisciplinar. 
24 

Tais pressupostos sao: que o conceito de colaborayao cientifica e bern entendido; que estamos tratando 

essencialmeme do mesmo fen6meno quando nos referimos a colaborayiio entre individuos, grupos, 

instituic;Oes, setores ou nayOes; que de alguma maneira se pode medir o nivel de colaborayao e, portanto, 

determinar se este e ou nao o resultado de uma politica particular; e, que atualmente, uma maior 

colaborayao e melhor para o avanyo do conhecimento ou para aproveitar mais efetivamente os resultados de 

nossos esfor90S cientificos (KATZ, 1994; eta/. 1997, p. 1-2). 
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A avalia<;ao das politicas de estimulo a coopera<;ao, assim como ados impactos que elas 

tenham provocado na produ<;ao cientifica em determinadas areas do conhecimento, deve ser 

feita com base em estudos de caso. Estes devem levar em considera<;ao as caracteristicas 

locais da forma<;ao e organiza<;ao da area do conhecimento em questao, assim como as 

caracteristicas de sua inser<;ao e relacionamento com a comunidade cientifica internacional. 

A colabora<;ao e uma maneira de transferir conhecimento tacito e e no trabalho de grupo 

que o pesquisador tern acesso ao aprendizado dessas habilidades (BEA VER&ROSEN, 

1978, 1979). Por habilidades entendem-se nao apenas aquelas de can'iter cientifico, mas 

tambem as de carater social e administrative. Mas quem tern acesso a esse trabalho com o 

grupo? ... Apenas aqueles que conseguem ser considerados como co1aboradores. 

Quais sao os resultados do trabalho desse grupo? Tais resultados podem ser revelados 

na produ<;ao cientifica? Quem sao os colaboradores? Que outros atores e fatores influem na 

produ<;ao cientifica? Edisto que se trata esta pesquisa, conforme veremos a seguir. 

1.6 Objetivo, hipotese e os questionamentos do estudo 

A partir dos grupos de pesquisa de uma area cientifica interdisciplinar tem-se aqui 

como objetivo principal analisar a dinamica dos mesmos na produ<;ao do conhecimento e 

identificar os principais fatores condicionantes deste processo. 

Mesmo que a organiza<;ao da ciencia no mundo contemporaneo esteja sendo 

influenciada pelos fen6menos de globaliza<;ao, a dinamica da produ<;ao de pesquisa nao se 

da num espa<;o socialmente neutro e as condi<;oes contextuais dos paises afeta a maneira 

como as comunidades se constituem, interagem e produzem. 

A hip6tese de trabalho que se deseja contrastar e: que a produr;iio cientifica se da em 

um marco de relar;oes formais e informais que depende da tensiio continua de 

especificidades cognitivas e relar;oes sociais estabelecidas entre seus praticantes e outros 

atores do contexto. Tais relar;oes sociais siio condicionadas, principalmente, pelos vinculos 

dos pesquisadores com suas escolas de formar;iio e suas formas pr6prias de estabelecer 

colaborar;iio cientifica; assim como pelas diferentes politicas e outros fatores do contexto. 
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0 contexto esta determinado por todos aqueles fatores que influem, propiciam ou 

limitam a produc;:ao dos grupos de pesquisa. Eles podem ser definidos a partir de uma serie 

de indicadores, tais como: as politicas de fomento a pesquisa e suas vinculac;:oes com as 

comunidades no exterior; as politicas publicas em urn setor especifico, direta ou 

indiretamente vinculado a area cientifica em questao; as politicas de forma<;ao de recursos 

humanos para pesquisa no nivel nacional e internacional; os niveis de consolidac;:ao das 

comunidades de pesquisa basica; as demandas da sociedade e dos setores publicos e 

privados. 

Em suma, tendo como eixo central o papel da colaborac;:ao cientifica, e fazendo uma 

analise da perspectiva da sociologia da ciencia, este estudo tern por objetivo estudar as 

particularidades da dinamica da produc;:ao cientifica em uma area particular em dois paises 

perifericos. 0 foco da analise sao os grupos de pesquisa consolidados na area e nos paises 

escolhidos. 

Na procura por alcanc;:ar este objetivo, foram utilizados alguns procedimentos 

metodol6gicos, fontes de informac;:ao e criterios de analise apresentados a seguir. 

1.7. Procedimentos Metodologicos do Estudo 

Levando em considerac;:ao que cada uma das disciplinas cientificas e caracterizada por 

uma estrutura cognitiva e uma estrutura social pr6prias, e de se esperar que as respostas aos 

questionamentos deste estudo variem segundo a disciplina selecionada e o contexto do pais 

onde as comunidades cientificas atuam. 

A seguir apresentamos a justificativa para escolha da disciplina; dos paises; assim como 

a unidade de analise selecionada ate chegar a determinac;:ao do universo de analise e as 

fontes de informac;:ao principais deste estudo. 

18 



1. 7.1. Sele~iio da disciplina: 

Alguns estudos rea!izados para analisar a produc;:ao cientifica dos paises perifericos tern 

indicado que a area de saude, depois da area agricola e astrofisica, desempenha urn papel 

importante no aumento da visibilidade da pesquisa cientifica da America Latina, apesar de 

exibir uma baixa media da produc;:ao em peri6dicos mainstream (KRAUSKOPF,1995, 

p.13)
25 

Este fen6meno poderia ser atribuido it diversificac;:ao ou consolidac;:ao de algumas 

linhas da pesquisa que concentram suas atividades em problemas tipicos destes paises. A 

area da saude e mencionada, nos estudos de MEYER et a/. (1995, p.81), como urn dos 

campos principais da pesquisa, e urn dos mais diversificados, com enfase em patologias 

locais (medicina tropical, imunologia, clinica). Alem disso, os resultados obtidos por 

BRAl.J'N et al. (1994, 1995) sobre a produc;:ao cientffica na America Latina revelam, 

novamente, pontos fortes nas ciencias medicas, com uma media de produc;:ao superior its 

demais areas estudadas (BRAlJN, 1995, p.207)26
, com destaque para saude publica, 

farmacologia, patologia, neurociencias, medicina reprodutiva, medicina geral, medicina 

interna, tecnologia medica e imunologia. 

Alem de sua import§.ncia enquanto area de pesquisa na America Latina, a imunologia 

apresenta algumas outras caracteristicas bastante relevantes para urn estudo sobre dinamica 

da produc;:ao dos grupos e as relac;:6es de colaborac;:ao. Por urn !ado, ela e uma disciplina que 

tern tornado contornos de Big Science no sentido de que e hoje tipicamente uma atividade 

de grupos grandes e fortes, multidisciplinares e internacionalizados. Ademais, a imunologia 

tornou-se uma area cientifica de ponta, ao tomar impulso com a engenharia genetica. Por 

outro !ado, a imunologia nao se restringe a relac;:oes entre pesquisadores, mas tern tambem 

fortes vinculos com a industria farmaceutica e tende a ser consideravelmente afetada pelas 

politicas publicas relativas it area de saude. 

A imunologia, como disciplina cientifica, tern suas origens tanto nas ciencias basicas 

como nas aplicadas, ja que tern procurado metodos praticos de imunizac;:ao e vacinac;:ao para 

25 Este estudo reflete a informa9iio contida no National Science Indicators on Diskette (.IYSJ), para o periodo 
de 1981-1993. Engloba as bases de dados da Argentina, do Brasil, do Chile, da Colombia, da Costa Rica, 
de Cuba, da Jamaica, do Mexico, do Peru e da Venezuela. 

26 Os campos da ciCncia analisados neste estudo foram; ciencias da vida, fisica, quimica, engenharia e 

matem<itica. 
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prevemr enfermidades infecciosas especificas e urn entendimento dos mecanismos 

envolvidos na indu9ao de imunidades especificas27
• 

1. 7 .2. Sele<;iio dos paises: 

Para analisar estes processos no contexto dos paises perifericos, situa96es diferentes ou 

possiveis semelhan9as poderao ser melhor detectadas atraves de uma analise comparativa 

entre duas comunidades da regiao. 

Uma analise dos dados bibliometricos de cinco paises de America Latina e do Caribe, 

baseada nos estudos de BRAUN et a/. (1994, 1995), revelou a seguinte distribui9ao da 

produ9ao cientifica em imunologia: Brasil 35.97%; Argentina 28,71%; Mexico 23,48%; 

Chile 6,51%; Venezuela 5.34%. Apesar dos cuidados com que devem ser analisados os 

dados quando se trata do SCI, estas porcentagens indicam, entre outras caracteristicas, a 

consolida9ao dos programas de p6s-gradua9ao, as vincula96es de forma91io entre os antigos 

orientados, a tradi91io da pesquisa na disciplina. Estas caracteristicas, provavelmente 

presentes no caso brasileiro, levaram-nos a selecionar a comunidade brasileira como urn de 

nossos focos de amilise. 

Considerando que os resultados inicialmente mostrados pelo SCI poderiam tomar 

dimens6es diferentes, checou-se outros estudos realizados a partir de outras bases de dados 

bibliometricas, tais como PAS CAL. Este processo revelou que a contribui9ao da ciencia 

colombiana para a imunologia latino-americana e bastante significativa (MEYER et 

a!., 1995). Is to provavelmente se deve ao fato de que a Colombia tern implementado 

politicas agressivas para propiciar uni6es e vias de comunica9ao com o exterior, que tern 

resultado em contatos e coopera96es no nivel intemacional, como e o caso daRed Caldas. 

Assim, a comunidade colombiana constituiu-se no segundo pais escolhido para analise. 

27 Edwarde S. Golub in Encyclopedia oflmmunology edited by Ivan M. Roit, Peter J. Delves Vol. II. (p. 841-

844). 
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1.7.3. Unidade de analise: 

A unidade de trabalho e de organizayao das comunidades cientificas e o grupo. Na 

medida em que as disciplinas vao se consolidando, suas comunidades vao refletindo esta 

solidez na sua organizavao e na sua produvao. Se estudamos aqueles grupos que se 

destacam dentro de uma comunidade nacional, estamos acercando-nos daquilo que se passa 

de mais relevante para a area em questao e das especificidades pr6prias que caracterizam o 

contexto de urn pais, de uma regiao e de uma epoca em que a organizavi'io social de cada 

grupo se da. A analise da produvi'io cientifica de grupos de pesquisa e considerada, na 

literatura especializada, como mais adequada para refletir a dinamica da comunidade 

cientifica em questao. Sao, entao, os grupos consolidados, ou grupos lideres da comunidade 

de imunologia, os que constituem a unidade de analise deste trabalho. 

Entende-se neste estudo por grupos de pesquisa consolidados, os grupos ou centros que 

tern alcanvado niveis de desenvolvimento significativo, altas margens de produvi'io, tanto 

qualitativas como quantitativas, capazes de definir claramente seus objetivos no curto, 

medio e Iongo prazos, assim como de colocar em marcha os mecanismos e instrumentos 

necessiirios para alcanvii-los, mediante uma capacidade de planejamento, implementayi'io e 

negociayi'io de sua agenda. Atraves destas a96es sao capazes de legitimar sua atividade e de 

assegurar sua estabilidade e permanencia (GOMEZ& JARAMILLO, 1997i8 
Alem disso, o 

lider do grupo tern urn reconhecimento dentro de sua comunidade. 

1.7.4. Determina~ao do universo e sele~ao da amostra: 

Os grupos objetos de estudo, tanto da comunidade brasileira como da colombiana, na 

area de imunologia, foram aqueles que se destacaram por suas contribuiyoes academicas e 

sua produtividade. 

A sele9i'io dos grupos da amostra deste estudo baseou-se nos editais e listagens das 

institui96es de fomento. Estas, de uma ou outra maneira, respaldam-se nos processos de 

peer review e normas de reconhecimento das pr6prias comunidades de pesquisa. 

28 
Citado em documentos do edital nacional para o apoio aos grupos e aos centros de excelencia, 

http:i iwww .co lciencias. gov. co. 
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1.7.4.1. Antecedentes da sele~ao da amostra: 

Inicialmente, para o caso colombiano, os grupos corresponderam aqueles selecionados 

pelo COLCIENCIAS (Instituto Colombiano para el Fomento de Ia Ciencia y Ia Tecnologia 

-Francisco Jose de Caldas ), dentro das sele9oes nacionais de 1996 e 1997 do programa de 

apoio aos grupos e centros de excelencia e, em alguns casos, aqueles que tiveram apoio a 

seus programas de pesquisa no nivel internacional por seu reconhecimento na area. Para o 

caso brasileiro, os dados correspondem a inforrna<;:ao divulgada na revista Ciencia e 

Cultura: Journal of the Brazilian Association for the Advancement of Science. Vol. 46: (5-

6), 1994, sobre a evolu9ao da imunologia no Brasi!29 

Para os dois casos, uma vez identificados os lideres, fez-se uma revisao de sua 

produ9ao no SCI para o periodo de 1974-199830
, selecionando os artigos nos quais eles 

aparecem como urn dos autores (sem importar sua posi9ao na listagem de co-autores), com 

o fim de identificar seus vinculos institucionais e seus primeiros vinculos de cooperayao. 

Foram selecionados os numeros de publica9oes e co-autorias registradas para checar a 

tradiyao dos pesquisadores na utilizayao de revistas internacionais e com quem eles 

publicam seus trabalhos. As primeiras listagens foram realizadas apenas com o objetivo de 

iniciar o processo de sele9ao de pesquisadores e grupos - era necessario partir de uma base 

amostral. Estas listagens foram apenas uma primeira aproximavao dos grupos de pesquisa a 

serern estudados, ja que foram ajustados tanto a defini9ao final da amostra como o periodo 

de tempo que cobre o estudo. Assim, mais adiante foram adicionados alguns grupos que 

nao tinham sido mencionados inicialmente e descartados outros. A seguir, apresentamos 

como foi validada a amostragem dos grupos de pesquisa objetos de nosso estudo. 

29 
Adotou-se o seguinte procedimento: Foi feita uma lista de todos os autores de cada artigo e identificou-se 

como lider aqueles que foram destacados na refer@ncia para envio de correspondencia. Esta e a maneira 

convencional de registrar, na literatura, a lideranya cientifica do grupo: correspondincia para: XX¥. 
30 Este o periodo de tempo cobriu o total da produqao cientifica disponivel para consulta do SCI atraves da 

p;lgina www.fapesp.br no momenta em que foi realizada a consulta. Para cumprir os objetivos deste estudo 

s6 considerou-se as pub1icaq6es de uma decada ( 1990-1999). 
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1.7.4.2. Revisiio e valida~iio dos grupos de imunologia, objeto de estudo 

Como ja tern sido dito, de uma ou outra maneira os grupos iniciais selecionados sempre 

tern contado com o reconhecimento de seus pares. No entanto, se fez urn processo de 

revisao e valida9ao com listagens de outras agencias financiadoras nacionais. 

Para o caso Colombiano, por ser urn numero mais limitado, dedicou-se a checar as 

[istagens de projetos financiados na area de imunoJogia peJos diferentes programas para OS 

grupos de pesquisa a partir de 1990, o que permitiu incluir mais tres grupos a amostra 

inicial. Para o caso brasileiro, procedeu-se a procura da informayiio no Diret6rio de Grupos 

de Pesquisa do CNPq disponivel na pagina Web do CNPq. Esta atividade, a! em de permitir 

identificar outros grupos que poderiam ser incluidos, permitiu comprovar que os grupos, 

inicialmente definidos, efetivamente sao representatives para a comunidade na area. 

A metodologia seguida foi consultar os pesquisadores com Bolsas de Produtividade, 

depois identificar quais dos pesquisadores pertencem aos grupos inicialmente identificados, 

e, finalmente identificar novos grupos com seus lideres. 0 procedimento em cada urn dos 

passos e descrito a seguir: 

• Consultar a opyao Prossiga e listar os pesquisadores com bolsas de produtividade, 
categoria "A" na area de imunologia. 

Os resultados da consulta foram agrupados por sub-linhas de pesquisa; institui96es e 

Estado destes pesquisadores. F oram encontrados 46 pesquisadores, os quais foram 

classificados dentro de 5 sub-linhas da imunologia, a saber: 8 na linha da 

imunoquimica; 12 em imunologia celular; 14 em imunologia aplicada; 3 em 

imunogenetica; e 9 sem sub-linha especifica (imunologia geral). 

Nesse grupo de pesquisadores havia 55% dos lideres dos grupos da comunidade 

brasileira identificada inicialmente, ou seja, 6 dos II pesquisadores de nossos primeiros 

grupos. Destes pesquisadores: 2 estao na linha de imunogenetica; I na de imunologia 

geral; 2 na area de imunologia aplicada; e urn na imunologia celular. Notou-se que 

ainda nao havia sido identificado grupo algum na linha de imunoquimica. 
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• Identificar pesquisadores que pertencem aos grupos inicialmente identificados. 

Com o objetivo de checar quais pesquisadores pertenciam aos grupos identificados 

inicialmente, procedeu-se a consulta da pagina Web do CNPq mediante a op9ao 

procura textual. Checaram-se todas as informa9iSes relacionadas ao grupo, atraves das 

op9ao: grupos e linhas de pesquisa, entrando como dado inicial o nome dos lideres ja 

identificados. 

Isto nos permitiu conhecer quais pesquisadores lideram algumas das linhas de pesquisa 

do grupo ou quais sao extensao ou ramifica9ao da amostra inicial. Esses pesquisadores 

foram selecionados como possiveis candidatos a ser entrevistados, caso nao fosse 

possivel contatar diretamente os lideres do grupo e/ou complementar informa9iSes no 

momento das entrevistas. 

• Identificayao de outros grupos e seus lideres. 

0 procedirnento anterior se repetiu para os restantes pesquisadores da listagem, ate que 

se checassem todos os pesquisadores com bolsa de produtividade no nivel "A" dentro 

do CNPq. A partir disto foram identificados os lideres de novos grupos e as relayi5es de 

coopera9iio com seu mesmo grupo, com a finalidade de nao duplicar registros na base 

de dados. S6 aqueles pesquisadores que aparecem como lideres do grupo, e que 

complementariam a amostra inicial desse estudo, dentro das diferentes linhas, foram 

listados como possiveis candidatos para serem incluidos na base de dados. 

Finalmente, ern cada urna das linhas, optou-se por selecionar urn pesquisador lider em 

diferente institui9iio e/ou Estado e urn outro pesquisador de diferente genero, com o intuito 

de assegurar uma representatividade cornpleta da comunidade na area. Assim se chegou aos 

grupos da comunidade de pesquisa colombiana e brasileira, objetos do estudo. 
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1.7.5. Ferramentas metodologicas 

Para definir as variaveis que permitiriam analisar a dinamica destas duas comunidades 

na imunologia em relaviio a produ9ao do conhecimento, foram utilizadas as informa96es 

quantitativas e qualitativas, obtidas de acordo com os procedimentos que se descrevem a 

segmr. 

1.7.5.1. Ferramentas metodologicas: dados quantitativos 

As informa96es quantitativas foram levantadas a partir da produ9iio formal do grupo, os 

artigos publicados pela comunidade de pesquisa. A partir dos artigos em co-autoria 

podemos chegar a obter as informa96es sobre as relav5es formais ( os vinculos de co-autoria 

e vinculos institucionais dos autores), assim como sobre relav5es informais (por meio dos 

agradecimentos ou acknowledgements). 

Tendo em conta estas considera9oes, o passo a seguir foi a defini9ao do universo dos 

dados, que representaria a produ9ao publicada pelos grupos objetos de estudo 

correspondente a dec ada 1990-1999, identificada a partir dos lideres destes grupos. Para 

isso foram utilizadas ferramentas bibliometricas. Os dados foram registrados em uma base 

de dados propria em tres matrizes: pub1ica9ao, co1aborayao e agradecimento. Os criterios de 

classificayao das variaveis e estrutura destas matrizes na base de dados sao descritos 

detalhadamente no Apendice Metodol6gico, Anexo 1. 

A fonte de informa9ao dos dados quantitativos foi a Base de Dados do Science Citation 

Index (SCI). Por urn !ado, teve-se presente que esta base de dados permitiria encontrar boa 

parte dos resultados da produ9ao publicada em jornais da corrente principal, ou 

mainstream. Tais peri6dicos, ainda que nao sejam os mais adequados para divulgar 

resultados de pesquisa sobre problemas Jocais, sao os mais frequentemente procurados 

pelas comunidades consolidadas para publicar seus artigos cientificos e, assim, validar os 

resultados ante a comunidade internacional. Adicionalmente, o uso desta base de dados 

permitiria chegar a produ9ao de ambas as comunidades a partir da mesma fonte de 

informavao e usando os mesmo criterios de sele9ao atraves dos lideres dos grupos. 

Com os dados obtidos a partir da base de dados do SCI foi possivel: 
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0 Fazer uma amilise bibliometrica da produ91io cientifica publicada pelos grupos 

objetos de estudo. 

0 Determinar o universo dos artigos que seriam revisados para a realizavao da 

amilise do padrao dos acknowledgements. 

A analise quantitativa da produ91io publicada dos grupos em ambas as comunidades 

permitiu identificar: 

0 tendencias do crescimento da produ9ao cientifica indexada; 

0 principais canais de publicayao da comunidade; 

0 tipos de publicayao; 

0 indices do nivel de pesquisa; 

0 indice do nivel de impacto da produ9ao; 

0 indice de cita91io da publica91io; 

0 tendencias de autorias individual ou coletiva; 

0 tendencias de inter-rela91iO com as comunidades nacionais; 

0 tendencias de inter-rela91io com as comunidades internacionais; 

0 tendencias do uso de agradecimentos. 

Em suma, estas informa96es permitiram construir urn quadro que descreve aspectos 

importantes da dinamica da produ9ao cientifica em termos de canais preferenciais para 

publicayao e de rela96es de colaborayao formal e informal na ultima decada. No entanto, 

estes dados quantitativos nao revelam as raz6es motivadoras para este cornportamento em 

cada uma das comunidades. Para isso, utilizaram-se informa96es obtidas mediante 

metodologias qualitativas descritas a seguir. 

1.7.5.2. Ferramentas metodologicas: dados qualitativos 

De acordo com as possibilidades de acesso foram realizadas entrevistas de tipo semi

estruturado com os lideres e integrantes dos grupos estudados, como tambem com outros 
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pares da comunidade nacional e internacional
31

• Esta etapa foi de vital importil.ncia, ja que 

tal como comenta MULKA Y (1976) se n6s estamos estudando em detalhe os 

comportamentos da comunidade cientifica, devemos ter a coopera<;ao ativa de seus 

participantes. 

Assim, as informa<;oes qualitativas foram obtidas a partir de entrevistas com 37 

pesquisadores da propria comunidade. Alguns dos lideres dos grupos em ambas as 

comunidades nao puderam ser entrevistados por eles nao terem disponibilidade de tempo, 

fator este que se constituiu uma das limita<;oes do estudo. 

Os depoimentos dos pesquisadores entrevistados servem de apoio interpretativo para as 

analises feitas com relayao its suas especificidades de organiza9ao e dinamica na produ9ao 

do conhecimento. Como norma, ao Iongo de toda a lese os depoimentos estao escritos em 

letra menor, justificados ao interior do texto e sublinhados para enfatizar em que se apoiou 

a analise feita. Nem os nomes dos pesquisadores, nem os grupos sao identificados nos 

depoimentos; no entanto, menciona-se para cada uma das cita<;oes se o pesquisador 

pertence it comunidade brasileira ou colombiana. 

0 roteiro de entrevista32
, apresentado no Anexo 2 deste estudo, foi a base para a coleta 

das informa<;oes qualitativas. Ele foi desenhado em torno de seis blocos gerais de 

informa<;oes, quais sejam: 

0 Informa<;ao relacionada como tema de investiga9ao: Neste bloco aprofundou-se em 

aspectos relacionados com a disciplinaridade e interdisciplinaridade da area em 

questao, os objetivos dos trabalhos de investiga9ao dos grupos de pesquisa e suas 

rela96es com as politicas cientificas ou seguimento de linhas de suas escolas de 

forma<;ao em p6s-gradua<;ao. 

31 Estabeleceu-se cantata via e-mail com alguns dos pesquisadores dos grupos, pares internacionais da 

comunidade ou fora dela e com o pessoal das agencias financiadoras para poder checar infonnay6es sabre 

os padrOes de comportamento observados. 
32 Algumas das perguntas foram apoiadas tambem em nossa revisao bibliogn\fica de entrevistas feitas com 

relavao a este tema em trabalhos como: VELHO (1985); CRONIN&OVERFELT (1994); 
TRAORE&LANDRY (!997); LEON-OROZCO (1998); NOGUEIRA (1999). 
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0 Informayao sobre as relayoes de colabora9ao: Procurou-se conhecer, inicialmente, o 

que os pesquisadores desta area entendem pelo conceito de colabora9ao cientifica e 

que vinculos eles estabelecem em torno dela, em que nivel se encontram esses 

vinculos e com que setores eles se dao. Buscou-se tambem informa96es sobre as 

dificuldades que tern encontrado estas comunidades no estabelecimento de tais 

vinculos de colabora<;ao. 

0 Informa9ao sobre as praticas de publica9ao: Tratou-se de identificar os habitos de 

divulga9ao de seus resultados de pesquisa e sua intera9ao com outras comunidades 

dentro da area ou fora dela. Em geral, este bloco centrou-se na procura das rela96es 

cognitivas e sociais de influencia e sua intera9ao com outros focos relevantes. 

0 Informa9ao relacionada com as praticas de referencia: Procurou-se identificar os 

habitos adquiridos para citar e referenciar os trabalhos de seus pares. 

0 Informa<;ao relacionada com as praticas dos agradecimentos ou pratica de 

acknowledgements: Buscaram-se as informa9oes que permitiram determinar 

rela9oes cognitivas, sociais, financeiras e tecnicas durante o processo de pesquisa. 

0 Informa9ao geral do pesquisador dentro de seu grupo de investiga<;ao: Procurou-se 

identificar os pesquisadores dentro das hierarquias do seus grupos, assim como 

determinar quais foram suas escolas cognitivas e, finalmente, indagar sobre as 

dificuldades sociais que surgiram na pnitica de pesquisa com os grupos e redes, 

dentro da area ou em outras areas. 

Assim, uma vez explicitados os objetivos eo ferramental analitico e instrumental desta 

pesquisa, apresentam-se em tres capitulos os resultados deste estudo: 

0 capitulo II, sobre a pratica da publicayao na produ9ao cientifica, descreve aspectos 

importantes em termos de canais preferenciais para publicayao e apresenta alguns dos 

indicadores destes canais (sub-areas de pesquisa, nivel de pesquisa e fator de impacto) 

baseados em urn estudo bibliometrico da produ9ao publicada pelas duas comunidades 

durante a ultima decada. 
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0 capitulo III, sobre os padroes de colabora<;il.o na publica<;il.o, apresenta as rela<;oes 

formais da colabora<;il.o a partir do indicador co-autoria (relas:oes de autoria multipla e 

vinculos locais, nacionais ou intemacionais, assim como vinculos entre diferentes setores). 

0 capitulo IV, sobre a pratica dos agradecimentos na publicas:il.o, refere-se as rela<;oes 

informais de colaboras:ao entre as distintas comunidades, assim como a participa<;ao de 

outros atores envolvidos no processo de pesquisa. 

A seguir, a apresenta<;ao dos resultados obtidos. 
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CAPiTULO II. A PJUTICA DA PUBLICA(:AO DA PRODU(:A-0 CIENTiFICA 

Este capitulo tern como objetivo apresentar os resultados da analise bibliometrica 1 das 

publica<;oes da comunidade de pesquisa na area de imunologia do Brasil e da Colombia, 

objetos de estudo. Alem disso, busca identificar os fatores sociais que tern influenciado a 

pratica de publica<;ao dos resultados destas duas comunidades. 

Muitos estudos em sociologia da ciencia e dentro da tradi<;ao da ciencia da informas:ao 

tern demonstrado que disseminar os resultados de pesquisa e a maneira pela qual a 

informa<;ao adquire validade como conhecimento publico, conhecimento no qual as novas 

pesquisas serao baseadas (GARVEY,l980; ZIMAN, 1979; apud FER.NANDES, 1988). A 

transferencia de novos resultados de pesquisa mediante diferentes canais de comunica<;ao 

tern como urn de seus objetivos a forma<;ao e manuten<;ao das redes de pesquisa, dos 

colegios invisiveis e das especialidades cientificas (CRANE,l972; GARVEY&GRIFFITH, 

1971; HAGSTROM, 1965). 

A literatura na area usualmente distingue dois tipos de canais de comunica<;ao: canais 

formais (escritos) e canais informais (interpessoais, nao escritos). Algumas das 

caracteristicas dos canais formais que podem ser destacadas sao: i) eles transmitem 

informas;oes controladas e revisadas por comites editoriais; ii) ainda que algumas vezes eles 

contenham informas;oes velhas, no sentido de que algumas demoram para serem 

publicadas, tratam-se de informa<;5es permanentemente armazenadas, e portanto, de fiicil 

acesso. Quanto aos canais informais, pode-se dizer que: i) eles transmitem informa<;5es que 

nao passam por nenhum tipo de monitoramento; e ii) ainda que eles apresentem 

informa<;5es mais recentes, elas nao sao facilmente recuperadas e nao sao de fiicil acesso 

publico (GARVEY&GRIFFITH,l967, 1971 apudLEON OROZCO, 1998, p. 46). 

Os canais de informa<;ao formal podem ser livros, capitulo de livros, artigos publicados 

em revistas especializadas, trabalhos e resumos publicados nos anais dos congressos, teses 

ou disserta<;5es. Dentre os informais encontram-se os re1at6rios tecnicos, contatos pessoais 

1 Entende-se por este termo a analise quantitativa da literatura cientifica escrita. 
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ou comunica<;oes por via telef6nica ou pelo correio ( convencional ou eletr6nico) 

(GARVEY&GRIFFITH,197l). Outros autores consideram as comunica<;oes em congressos 

como canais semi-forrnais, ja que a comunica<;ao oral e submetida a debates, podendo 

tambem ser publicada, por meio da divu1ga<;ao dos resumos ou c6pias distribuidas aos 

participantes. (CHRISTOV Ao, 1985). 

Por outro !ado, tern sido destacado por varios autores que e o artigo publicado o mais 

importante forrnato pertencente ao dominio formal, ja que cumpre tanto fun<;oes avaliativas 

como integrativas. E precisamente a cita<;ao urn indicador destas fun<;oes, ou seja, o fato de 

ser citado por outro autor garante que o artigo as esta cumprindo (CHRIS TOY Ao, 1985, 

p26). 

Alguns autores mencwnam que o artigo peri6dico perrnite: i) fazer urn registro 

perrnanente da literatura concluida, refletindo a caracteristica de cumulatividade da ciencia, 

e ii) cumpre urn papel social na medida em que amplia as fronteiras do saber e desperta o 

reconhecimento pela contribui<;ao do cientista, estabelecendo e conservando a propriedade 

intelectual (GARVEY &GRIFFITH, 1980). 

Particularrnente na Europa e nos Estados Unidos, os estudos bibliometricos da literatura 

cientifica tern se convertido numa importante fonte de inforrna<;ao para os forrnuladores de 

politica, ao contribuirem para a defini<;ao dos niveis de financiamento, e tambem para os 

pesquisadores, ao proverem algumas facilidades para a gestao de sua pesquisa (McCAIN, 

1991 ). Esta pratica tam bern tern se constituido em uma ferramenta de avalia<;ao da 

produtividade nos paises cientificamente perifericos. 

A 1iteratura cientifica escrita, divulgada nos canais forrnais e semi-forrnais e localizada 

em meios de acesso e recupera<;ao publica, apresenta caracteristicas de acumula<;ao do 

conhecimento, de controle e valida<;ao pelos pares e comites editorais, alem de ser urn 

ferramental importante da avalia<;ao de produtividade cientifica. Levando em considera<;ao 

todos estes fatores, a literatura cientifica constituiu-se na primeira estrategia utilizada neste 

trabalho para analisar a pnitica de publica<;ao das comunidades brasileira e colombiana na 

area de imunologia, no periodo de 1990-1999. A segunda estrategia foi ouvir a propria 
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comunidade, quanto aos fatores que podem influenciar seus padroes e a escolha dos canais 

de publica<;ao dos resultados de pesquisa2
. 

Este capitulo esta organizado de maneira que os gnificos e tabelas que descrevem os 

resultados da analise bibliometrica, realizada a partir dos dados recuperados no SCI3
, sao 

analisados a luz dos depoimentos recolhidos no trabalho de campo. Esta analise procura 

destacar os aspectos sociais que podem ter influenciado este padrao de publica<;ao dos 

grupos em cada uma das comunidades estudadas. 

Algumas das tendencias dos resultados quantitativos serao apresentadas em valores 

percentuais com rela<;ao a produ<;ao total analisada das pr6prias comunidades. Sao 

uti!izados numeros absolutos comparados de ambas as comunidades quando estritamente 

necessaria, nao como objetivo de marcar diferens;as em quantidades, mas com a finalidade 

de mostrar as tendencias durante o periodo analisado. 

2.1 Antecedendes metodologicos da publica~ao cientifica analisada a partir dos 

lideres dos grupos selecionados 

Para a defini<;ao do tamanho da base de dados deste estudo, utilizou-se o ferramental 

bibliometrico de filtros. Esta base compreende urn total de 844 registros de publicas;oes -

artigos, notas, revisoes e cartas - das comunidades de imunologia brasileira e colombiana. 

Deste total, 650 (77%) correspondem a produs;ao brasileira e 194 (23%) a produ<;ao 

colombiana. Esta distribui<;ao e demonstrada na Figura 2.1, que apresenta, em percentuais, 

como esta distribuida a produ<;ao cientifica dos grupos da comunidade de imunologia 

brasileira e colombiana estudados, a partir dos lideres de pesquisa. 

2 Como foi dito no capitulo I, a descri9ao das variaveis, o detalhamento da estrutura da base de dados e o 
roteiro de entrevistas sao apresentados no ap€mdice metodol6gico. 

3 Versao CDS do ISI-Instituto for Scientific Information of Philadelphia, 2001. 
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Figura 2.1 Distribui~iio percentual da base de dados da produ~iio cientifica dos grupos de imunologia, 
por pais, no periodo 1990-1999 

''i'''''', 'I Brasil 

77% 

Uma das caracteristicas importantes mencionadas pelos especialistas na area da 

bibliometria e o tamanho da literatura cientifica analisada. E esse tamanho que garante que 

a comunidade cientifica numa area, ou numa linha ou sublinha de pesquisa tenha sido 

coberta totalmente, e que assegura que os resultados encontrados nao foram produto do 

acaso (LEWISON,l996,1999). 

Com a finalidade de situar a produ9ao cientifica dos grupos estudados com respeito ao 

universo de dados de suas pr6prias comunidades, partiu-se de dois filtros especializados4
: i) 

urn filtro na area de imunologia que procura caracterizar a produ<;:ao das comunidades da 

regiao, a partir de palavras-chaves combinadas com os titulos de peri6dicos especializados 

na referida area, revistas ou peri6dicos utilizados pela comunidade de pesquisa brasileira e 

colombiana com base nas analises preliminares deste estudo5
; ii) urn filtro que identifica a 

produ.;:ao cientifica dos lideres dos grupos estudados, que, conforme mencionado no 

4 
Nos estudos de bibliometria da ciencia, chama-se filtro especializado urn programa de seleyao autornUtica de 

dados, com palavras-chaves que caracterizam uma <irea, linha ou disciplina cientifica. Este prograrna 
pennite abarcar urn universe maier dos dados da Urea. As palavras-chaves do filtro sao definidas e 

calibradas pelos especialistas na area em questi'io com ajuda de urn bibliometrista. Para aprofundamento no 

tema veja os trabalhos de LEWISON(! 996, 1999), 0 deta!hamento do conteUdo do filtro aqui utilizado 
pode ser encontrado no ANEXO 3 do apendice metodol6gico deste estudo. 

5 
Para a realizas;ao deste exercicio, partiu-se do filtro de imunologia do Professor LEWISON, do Research 

Bibliometrica/ Group, em maio 200 I. Com base na amllise preliminar das comunidades estudadas, 
observou-se que as revistas e jomais nos quais os pesquisadores costumam publicar seus trabalhos vao 
alem daquelas classificadas estritamente como da area de imunologia, o que nilo esta contemplado na 

metodologia do filtro do Prof. LEWISON. Procurou-se, entao, ampliar este filtro incorporando estas 
publicayOes feitas em revistas de outras areas e tambem incorporando revistas nas quais os lideres 
estudados costumam publicar. 
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capitulo I, e representativa da produ<;iio dos grupos aos quais pertencem. Destes filtros, 

selecionou-se o segundo para a defini<;iio da base de publica.;:oes a ser analisada, dada sua 

maior abrangencia. 

Com base num filtro especializado na area, foi gerado o universo da produ<;ao da 

comunidade de imunologia, discriminado por pais. A partir destes resultados foram 

selecionados os dados da produ<;ao dos grupos de pesquisa analisados. Paralelamente, fez

se o exercicio de utilizar o filtro dos grupos de pesquisa em questao, a partir do pesquisador 

lider identificado em cada grupo. Os resultados podem ser observados na Figura 2.2. 

0 filtro especializado fomece informa<;oes a respeito da produ<;iio cientifica de uma 

determinada area. No entanto, ele apresenta limitaqoes no que diz respeito it identifica<;ao 

de trabaJhos interdiscip!inares, isto e, traba!hos que OS pesquisadores reaJizam em 

colabora<;ao com grupos de outras sub-areas e que sao publicados em revistas nao 

classificadas como de sua area do conhecimento. Por conta desta limita<;ao, neste trabalho 

de tese, procurou-se utilizar outro tipo de filtro, com base nos nomes dos pesquisadores 

identificados como lideres de grupos, que permite captar a referida interdisciplinaridade. 

Quanto aos resultados a que se chegou utilizando separadamente os dois filtros, 

destaca-se uma diferen<;a substancial na produ<;ao cientifica dos grupos que, no caso do 

filtro especializado em imunologia, foi de 494 registros para a comunidade brasileira e !53 

para a comunidade colombiana. No caso do filtro de lideres de grupos, este valor foi de 650 

registros para a comunidade brasileira, e de 194 para a comunidade colombiana, o que 

significa uma diferen<;a de 146 e 41 documentos, respectivamente, a favor do segundo 

filtro, durante o periodo analisado (1990-1999). Esta diferen<;a nao s6 diz respeito it 

quantidade maior de artigos recuperados a partir do filtro de lideres, mas tambem e 
decorrente da produ<;iio interdisciplinar dos grupos que, conforme mencionado, o filtro 

especializado nao permite captar. 
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Figura 2.2 Sele~ao da produ~iio dos grupos de imunologia, a partir dos filtros utilizados periodo 1990-
1999 

~eler;ao da produr;ao cientifica dos grupos 

1uso de filtro especializado em imunologia 

eler;ao da produr;ao cientifica dos grupos 

1uso de filtro de lideres de grupos objetos de estudo 
1 

I 

~Brasil Brasil 

i 5819 registros de toda a 

prodw;ao brasileira no periodo 

( 1990-1999) 

494 registros da 

produyiio dos 

grupos estudados 

650 registros * da produyiio 

dos grupos brasi1eiros 

estudados registrada na SCI 

para o periodo 1990-1999 

I 
]Colombia 

I 
/Colombia 

343 registros de toda a 

produyiio co1ornbiana no 

periodo (1990-!999) 

153 registros da 

produyiio dos 

grupos 

estudados 

I 

194 registros **da produyiio 

dos grupos co1ombianos 

estudados para o periodo 

(1990-1999) 

" 533 tipo artigo; 1 tipo discussao; 53 tipo resume congresso; 10 tipo revisao; 28 tipo nota; 4 tlpo material editorial; 
19 tipo carta; 1 item bib!iografico; 1 corre980 

** 146 tipo artigo; 34 tipo resume em congresso; 1 revisao; 5 tipo nota; 1 tipo material editorial; 6 tipo carta; 1 
reimpressao 

***Para efeitos da gerat;:ao do indice de impacto de citagoes e rev'1sao de acknowledgements s6 se consideram as 
documentos tipo: artigo; nota; revisao e documento tlpo carta 
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E importante ter em mente que o objetivo deste estudo nao e a analise da prodw;:ao 

cientifica total da comunidade de pesquisa na area de imunologia, mas sim da dinamica da 

produ9ao das duas comunidades, a partir dos grupos lideres de pesquisa, na qual a 

publicayao interdiciplinar reflete urn importante fluxo de rela96es formais e informais da 

colaborayao cientifica, fundamentais para o avan90 do conhecimento. 

0 levantamento dos dados, a partir dos lideres dos grupos, e considerado pela propria 

comunidade como uma maneira de avalia9ao intema de sua pratica de publicayao durante 

urn periodo determinado. Veja-se por exemplo, o comentario deste pesquisador brasileiro: 

"Eu fiz um estudo, hti alguns anos, sobre a hist6ria de nos so laborat6rio, utilizando 

o indice de impacto dos artigos, comparando os anos de 1986-90 com 1994-98, 
atraves de meu nome. Eu praticamente assino todos os artigos. 0 numero de 
artigos praticamente nao mudou, mas 0 indice de impacto, trip/icou. 0 que tenho 
procurado fazer e manter as publica,oes e aumentar a qualidade dos trabalhos. 
Mas e um exercicio de "Hercules", e uma energia que voce gasta que niio e mole. 

Mas que voce consegue ... " (pesquisador brasileiro) 

Neste depoimento nota-se que existe urn grande esfor90 pela rigorosidade da pratica 

cientifica com rela9ao a pratica da publica9ao de seus resultados, assim como o interesse 

dos pesquisadores em conhecer as tendencias que podem ser observadas nas bases de dados 

quantitativas, no que diz respeito a produs:ao cientifica de seus laborat6rios. Observa-se 

tambem a necessidade de que sejam paralelamente estudados e compreendidos os distintos 

fa to res que influeciam o processo de produs:ao do conhecimento de urn a maneira integral6
, 

tal como foi expressado pelo mesmo pesquisador: 

" ... no processo da cria9iio cientifica, no entanto, voce niio pode s6 vir a medir-me 

em numeros dos artigos ciemificos produzidos. voce tern que vir e ver 0 que ocorre 
dentro do laborat6rio... A burocracia desconhece o semir do cientista, e a 

sociedade no mundo inteiro, niio s6 no Brasil e particu/armente na America do Sui, 
veem o cientista quase como urn extra-terrestre, como urn individuo esquisito. 
Parece que niio a/mo9aram, que niio tern filhos, que niio vao ao mercado. E o 
laborat6rio como urn conjunto de microsc6pios, com gente lti o/hando alguma 

coisa ... e voce niio percebe a vida humana" (pesquisador, brasileiro) 

A seguir sao apresentadas algumas tendencias identificadas neste estudo para o periodo 

analisado. 

6 
Isto e, os aspectos cognitivos e sociais do conhecimento. 
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2.2. Tendencias observadas na publica~ao durante o periodo 1990-1999 

2.2.1. Comportamento da produ~ao cientifica publicada 

As tendencias de crescirnento da produ<;ao cientifica, na ultima decada, tanto para a 

cornunidade de pesquisa colornbiana como para a brasileira na area de imunologia podern 

ser observadas na Figura 2.3. 

0 crescirnento apresentado correspondeu, ern grande rnedida, aos investirnentos 

financeiros na forma<;ao e especializa<;ao dos pesquisadores, assirn como tarnbern ao 

fortalecimento e crescimento dos prograrnas de p6s-gradua<;ao de suas comunidades. 

Figura 2.3 Tendencia de crescimento da produ~ao cientiflca publicada pelos grupos de imunologia 
estudados, por pais, no periodo 1990-1999 (em numeros absolutos) 
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Especificarnente no caso colornbiano, foi de grande importancia o investirnento 

financeiro na forma<;ao e especializa<;ao dos pesquisadores, entre 1992-1996, que teve um 

impacto significativo na produ<;ao cientifica da imunologia, crescendo de maneira 

continuada entre 1995-1998. Esta interpreta<;ao pode ser confirrnada pelas evidencias 
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apresentadas tambem em estudos recentes sobre o comportamento da pesqmsa na 

Colombia, os quais revelam que: 

"o numero de pesquisadores em cada um dos niveis hierarquicos aumentou 
continua e rapidamente entre I993-I997. Tomando como base o ano I993, tem-se 

uma taxa de crescimento media anual de II% no numero de pesquisadores, 2I% 
em pesquisadores assistentes e 36% dos pesquisadores em forma~iio .... " Este 
mesmo estudo revela que "o peso das areas com maior tradi~iio de pesquisa no 
ambito nacional sao as ciencias da vida e da saude com 38%, seguidas das 
ciencias sociais com 22% e das ciencias basicas com I8%" (CHARUM&OLA Y A, 
2000, p. I e 4)

7 

No caso brasileiro, alguns estudos mostram que o crescimento continuado na 

publicayao na area de imunologia ja vinha se apresentando desde 1983, intensificando-se 

especialmente durante o periodo 1988-1991. Uma possivel explicayao dada por 

RUMJANEK&LET A (1996, p. 925) e que este incremento foi influenciado pelos artigos 

escritos em cooperayao internacional: 

" ... a publica~iio de autores brasileiros com grupos de outros paises, que possuem 
uma maior tradi~iio na area, pode ter facilitado a maior aceita~iio de artigos 
brasileiros por revistas internacionais... a percentagem da co/abora~iio com 
laborat6rios estrangeiros foi mais ou menos de 48% para o periodo 8I-93. Aui 
certo ponto esta colabora~ao na area de imuno/ogia e mais alta de que aquela 
observada nas ciencias biomedicas, a qualfoi de 24%para I98I-I993". 

Contrariamente ao que diz o artigo acima, os resultados da amostra avaliada indicam 

que o comportamento ascendente da produ9ao publicada brasileira foi devido ao aumento 

da colaboravao nacional e tambem local, ou seja, no ambito das universidades, no contexto 

dos programas de p6s-graduayao, o que revela a consolidaviio dos esforyos anteriores 

destinados ao fortalecimento da pesquisa na area de saude8 

Como pode ser observado ainda na Figura 2.3, o crescimento da produ91io publicada 

brasileira se estabiliza durante 1991-1995 e se lorna instave1 a partir desta data, oscilando 

entre crescimento e queda ate 1998, comportamento este que e amenizado em 1999. 

7 As infonna96es deste estudo referem-se ao periodo 1993-1998 e foram coletadas para os Editais da 
COLCIENCIAS de 1998 como objetivo de ava1iar os grupos de pesquisa na Colombia. 

8 
Uma analise mais detalhada das relay5es de colaborayao local, nacional e internacional para as duas 

comunidades e realizada no capitulo 3. 
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No item a seguir sao apresentadas informa<;:oes com rela9iio aos tipos de documentos 

publicados, procurando melhor qualificar o comportamento das publica96es encontradas na 

SCI. 

2.2.2. Tipos de documentos publicados 

A Tabela 2.1 apresenta a distribui<;:ao, segundo o tipo de documento publicado, 

tomando a nomenclatura internacional de classifica<;:iio do SCI. Esta distribui<;:ao e tambem 

ilustrada na Figura 2.4. 

Como esperado, os resultados deste estudo revelam que o artigo e o tipo de documento 

mais publicado por ambas as comunidades, contribuindo com mais de 75% do total 

registrado. Ainda que os registros da base de dados mostrem percentagens minimas para 

outros tipos de publica<;:oes, destaca-se uma contribui<;:iio entre 8% e 17% das publica<;:oes 

tipo resumo em congresso para a comunidade brasileira e colombiana, respectivamente. 

Seguem, em ordem decrescente os documentos tipo nota e cartas com porcentagens entre 

2% e 4%. Assim mesmo, ainda que numa propor<;:iio bastante reduzida, existem evidencias 

de outros tipos de publica<;:ao, tais como: item bibliognifico, corre<;:ao, discussao e 

reimpressos, os quais foram agrupados na categoria "outros". 

Tabela 2.1 Distribui~iio da Produ~ao pelo tipo de documento publicado periodo 1990-1999 (em%) 

fripo Documento 

!Artigo 
!Material Editorial 

~
'c:~:mo em Congresso 

'ota 

. evisao 
IOutros* 

[Total Global 

Brasil 

82,00 

0,62 

2,92 

8,15, 

4,311 
I -41 ,J ; 

0,461 

100 

Col6mbi~ 

75,2! 
0,52 

3,09 

17,53 

2,581 

0,521' 
0,52 

IOOI 

* Item bibliografico; corre9ao; discussao; reimpressao. 
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Figura 2.4 Distribui~iio da produ~iio, segundo o tipo de documento publicado, periodo 1990- 1999 
(em%) 
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De acordo com a tabela acima, pode-se dizer que na comunidade colombiana e mais 

representativa a participa<;:ao em congressos do que o e, no caso brasileiro. lsto porque os 

dados indicam que cerca de 17% dos documentos publicados pela comunidade colombiana 

referem-se a resmnos apresentados em anais de congressos, enquanto que no Brasil, este 

valor e de apenas 8%. Estes dados refletem uma maior participa<;:ao em congressos 

internacionais por parte da comunidade colombiana e talvez uma maior porcentagem na 

participa<;:ao no nivel nacional para a comunidade brasileira, assim como a politica de apoio 

de agencias financiadoras de pesquisa de ambas comunidades para a participa<;:ao neste tipo 

de eventos. 

As agencias de fomento a pesquisa tern contemplado o apoio desta atividade durante a 

ultima decada, ainda que a verba tenha sido reduzida pelas restri<;:5es or<;:amentarias em 

ambas as comunidades. As porcentagens maiores na comunidade colombiana podem ter 

sido afetadas positivamente pelas estrategias de financiamento destinadas a apresenta<;:ao de 

resultados de pesquisa, por parte do COLCIENCIAS, por meio de duas linhas de apoio: 

uma primeira voltada para projetos de pesquisa e outra destinada ao Programa especifico de 
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"Fomento as Atividades de Apoio a Pesquisa"
9 

ou recursos especiais criados nas 

universidades colombianas com este objetivo. 

No caso brasileiro, estes dados podem ter sido influenciados pela restri<;:ao de verba de 

uma mesma agencia em anos continuados para viagens ao exterior ao mesmo pesquisador, 

como uma das estrategias de fomento para este tipo de atividade pelas agencias 

financiadoras, como por exemplo a FAPESP eo CNPq. Alem disso, outros fatores podem 

ter interferido neste comportamento, tais como as pr6prias estrategias dos grupos para a 

apresenta<;:ao de seus resultados de pesquisa. 

0 primeiro ponto a se ressaltar e que as infonna<;:oes agregadas nos dados quantitativos 

podem estar ocultando comportamentos diferenciados nos grupos estudados, com respeito a 

este tipo de atividade. Para tanto, podem ser observados na Tabela 2.2 os dados dos grupos 

de cada comunidade, classificados pelo tipo de documento, ressaltando em negrito as 

infonna<;:oes do documento tipo resumo em congresso. 

As infonna<;:oes apresentadas nesta tabela mostram porcentagens diferenciadas ou a 

inexistencia deste tipo de atividade para alguns dos grupos nas duas comunidades. Por 

exemplo, observa-se que 7 dos 21 grupos analisados na comunidade brasileira nao 

apresentam nenbuma evidencia de participa<;:ao neste tipo atividade. 0 mesmo ocorre para 3 

dos 10 grupos colombianos estudados. Para os demais grupos, em am bas as comunidades, 

os dados sao bastante variados. Por exemplo, dais grupos colombianos apresentam mais de 

60% de sua produ<;:ao cientifica em documentos que refletem participa<;:ii.o em reunioes 

cientificas. 

9 Experiencia profissional da autora a frente desta atividade, durante o trabalho naquela entidade de fomemo. 
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Tabela 2.2 Distribui~iio da produ~iio segundo tipo de documento publicado por grupo e por pais -

Brasil 

]Colombia 
I 

I 

I 

1 

I 

GRUPOS 

rupol4 

rupo29 

grupo25 

grupo27 
i 
1'rupo28 

~rupo26 

lgrupo30 

\grupol2 

~rupo19 

grupo22 
!
, rupo31 

grupol3 

crrupo II 

grupol7 

grupol8 

I 
grupo23 

grupo24 

grupol5 

grupol6 

grupo20 

gruoo21 

,Total Brasil 

Grupo6 

Grupo2 

Grupo9 r, rupoiO 

rupo4 

rupol 

Grupo8 

Grupo5 

Grupo3 

otal 

!ColOmbia 

i 
I 

I 
' 

Arti o 

61,19 

78,95 

62,07 

90,00 

90,00 

87,10 

87,50 

89,09 

78,57 

78,57 

90,91 

86,36 

82,86 

86,42 

88,89 

82,61 

80,00 

80,00 

77,78 

100,00 

94,74 

82,00 

35,71 

38,46 

50,00 

72,22 

62,50 

90,00 

94,23 

100,00 

100,00 

83,33 

75,26 

eriodo 1990-1999 em% 

Resumoi 

Material '1 eml 
Editorial Cartascon ressol Nota Revisiio 

5,971 31,34' 1,49 

5,26 15,79 

3,45 6,90 13,79 
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Estes dados podem refletir a importancia que esta pnitica tern para o grupo, alem da 

procura de consolida<;:ao de urn novo campo disciplinar, assim como as estrategias adotadas 

para apresenta<;:ao dos resultados de pesquisa pr6prias de cada grupo. Tal como e anotado 

por alguns soci6logos e historiadores da ciencia, esta pratica tern sido de grande 

importancia ja que permite garantir os processos de consolida<;:ao de uma area, assim como 

observar as mudan<;:as de paradigmas dentro das disciplinas. Observam tambem alguns 

estudos que as reunioes cientificas tern se multiplicado e diversificado, e que nao sao 

apenas espa<;:os de discussoes cognitivas. Vejam-se as observa<;:oes feitas por 

SODERQVIST &SILVERSTEIN (!994): 

"Estas reunioes que variam hoje, desde um pequeno convite num workshop 
nacional at€ congressos internacionais com mini-simp6sios e seyOes paralelas, 

podem hofe em dia niio s6 prover dreas nas quais OS pesquisadores trocam 

in(ormacoes com relaqao a novas teorias, dados e t<!cnicas. Etas sao vistas tambem 
como arenas po/itico-retoricas para a negociaciio de novos topicos que constituem 
interesse, para delimitar territ6rios cognitivos e distribuir o status cientitico e os 
papeis das hierarquias disciplinares" (IBID, p. 514. Grifo da autora) 

Tambem, a luz destes estudos pode-se considerar que a pequena participa<;:ao em 

reunioes cientificas pode ser explicada por uma maior atua<;:ao dos pesquisadores em uma 

diversidade de congressos em nivel nacional. Isto nao s6 depende da area cognitiva, mas 

tam bern pode ser devido a hierarquia dos pesquisadores e a especializa<;:ao disciplinar, entre 

outros. De fato, alguns depoimentos permitem confirmar esta interpreta<;:ao. 

"NOs temos aqui urn seminclrio extraordinGrio. que jcl tern tradiciio. e um seminitrio 

em que nos vamos e nos isolamos. A metade do gmpo sempre e formada por alunos 

da pos-graduaqao e a Outra metade e de professores, mas nao OS orientadores ... 
nos vamos discutir OS projetos. Este seminario virou um processo que e como 0 

exame de qualificaqao dos projetos no Brasil... hoje querem vir todos para 
submeter OS projetos deles a opiniao nacional. Este e urn processo que agora atrai 

tambem gente de fora. Todo este processo e muito serio. a/em do que e (eito num 
c/ima de muito respeito. de muita (raternidade e muita amizade" (pesquisador 
brasileiro) 

"N6s aqui lemos um mznzcongresso e € s6 para gente jovem. todos os )ovens 

pesquisadores que estao trabalhando nos projetos de pesquisa. Eles tern 7 minutos 
para apresentar. Eles devem preparar o resumo e uma apresentacao muito boa ... e 
urn congresso de verdade ... aquele que nao tern capacidade de organizar e discernir 
tudo o que fez durante o ano nao sai com nada. Entao, essa metodologia da base 
para que eles aprendam aquelas coisas que valem a pena dizer e aquelas que nao ... 
lsto e muito gratificante porque eles, durante 0 mestrado e doutorado, vao ser 
capazes de sair com urn melhor trabalho do que nos tivemos neste momenta ... Essa 
e uma disciplina. tem momentos dificeis mas e necessaria" (pesquisador 
colombiano) 
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Nota-se nestes depoimentos como as proprias comunidades tern criado espa9os de 

reflexao e discussao na procura de fortalecimento dos grupos de pesquisa e na procura de 

consolidayao de seus programas de pos-gradua<;ao. 

Por outro !ado, percebe-se que implicitamente existe uma certa hierarquizas;ao no status 

do pesquisador no momento de decidir se deve participar de urn congresso nacional ou 

intemacional, tal como pode ser observado nos seguintes depoimentos: 

"existe a necessidade de intercdmbio permanente em congressos ou reuniiJes 

cientificas na Grea. como uma boa iniciaciio para os novas pesquisadores, esta e a 

maneira que e/es siio treinados para submeter seus escritos ". (pesquisador 

brasileiro) 

" .. nos a qui nos preocupamos sempre com os nossos colaboradores para que se 
lancem dentro das comunidades cienlificas e participem dos congressos e 
apresentem OS resultados obtidOS, isso e gratificante ... " (pesquisador brasi!eiro) 

0 que foi confirmado por urn jovem pesquisador brasileiro assim: 

"apresentar nossos avan9os nos congressos e muito incentivado em nosso grupo, 

seja dentro do mesmo instituto ou em outra cidade ... ". (pesquisador brasileiro) 

Os depoimentos acima permitem confirmar, de uma maneira geral, que esta pnitica joga 

urn papel importante para a inicias;ao de novas gera96es e na consolidayao das disciplinas 

na area. 

Alguns outros fatores limitam a participa<;ao neste tipo de atividade na pratica de 

divulgayiio dos resultados de pesquisa, por exemplo, o fator econ6mico. Veja-se, a seguir, o 

depoimento de alguns pesquisadores: 

"Com certeza, aqui os }ovens pesquisadores sempre viio aos congressos nacionais 
primeiro e. excepcionalmente. quando uma pessoa e muito boa, muito compelente, 
a genie arranja o dinheiro de outras agencias. De urn modo gera/ e s6 quando e/e 
esla fazendo doulorado, antes niio tern como financiar, a FAPESP financia quando 
o individuo est a no doutoramento" (pesquisador brasileiro) 

"A parlicipaciio em congressos e importante mas, ainda niio Iemos conseguido 
mostrar isso como desejariamos, por questoes economicas. 0 congresso, ainda que 
acredilemos, e, em boa medida. uma alividade social que pode ser muilo 
importanle, e a/go bastante cusloso e nos Iemos que decidir entre duas coisas, se 
pagamos os salarios para os pesquisadores ou pagamos para eles a ida ao 

congresso ... Nos Iemos um bom numero de par1icipa9iio em congressos, mas niio 
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muito massivo. Ou seja, para nOs o congresso nao nos tira o sana. nOs nos 

preocupamos mais e com 0 artigo publicado" (pesquisador colombiano) 

Neste ultimo depoimento, pode-se notar que ainda que os dados generalizados mostrem 

uma maior participa9ao relativa da comunidade colombiana frente a brasileira nos 

congressos intemacionais, e evidente as dificuldades econ6micas mencionadas em alguns 

dos grupos. Estas influenciam a participa9ao da referida pnitica no nivel intemacional, 

assim como as estrategias mais concentradas na publica9aO tipo artigo para mostrar seus 

resultados de pesquisa. Tambem e relevante mencionar neste ultimo depoimento, o carater 

"de potencialidade" e "atividade social" que este pesquisador da para os congressos. Como 

manifestam alguns pesquisadores, e no momenta da atividade social dos congressos que se 

verifica a oportunidade de se estabelecer o contato pessoal com os pares da area, ou seja, de 

se viabilizar urn primeiro contato e a possibilidade de futuras colabora96es, o que pode ser 

observado nos seguintes depoimentos: 

"NOs, nesta 6rea. somas tao poucos no Brasil que deveriamos nos unir. Par 

exemplo, co/aboraf(jes acontecem muito mais com gente de (ora, quando voce vai 
para um congresso e sent a na hora do almot;o, e converso, e se interessa, e faz os 
acertos. Assim, voce esta no Brasil e o outro na Groeldndia" (pesquisador 
brasileiro) 

... e muito importante a socia/izat;iio dos pesquisadores nos congressos; OS 

encontros cientificos siio muitos importantes, mais do que a con(erencia que se da 
ou que se ouve: e nos bastidores onde se converso com os co/egas sabre os temas 
de interesse muruo. Enriio, quando a gente viaja muito, tem mais probabi/idades de 
interagir e estabelecer futuras colaborat;oes ... " (pesquisador brasileiro) 

Alem do fator econ6mico, outros fatores como, por exemplo, a administra9ao destas 

atividades por parte das pr6prias comunidades, assim como a falta de urn melhor 

relacionamento pessoal entre os pesquisadores da mesma comunidade, podem influir para 

que a participa9ao em congresso nao seja urn canal atrativo para certos grupos. Alguns 

pesquisadores consideram que estes eventos perderam o seu significado e acreditam que 

eles nao cumprem com sua filosofia. Veja-se, por exemplo, o que este depoimento revelou: 

"Eu me surpreendo quando eu vou aos congressos, Ia tem o [ulano A eo fulano B 

que siio do mesmo departamento e na verdade. o A niio sabe do trabalho que o B 
(az. voce quer 0 que? ... e a mesma coisa, au seja, as pessoas estao perdendo a 

chance de fazer uma coisa di&rente. de criar uma ciencia di(erente ... que niio 

seja essa ciencia ... que voce faz no primeiro mundo,e que niio adianta que voce 
niio vai competir ... mas e legal vocefaz um congresso e voce traz uns 500 ingleses, 
VOce fica acompanhando OS ingleses na praia, tomando Caipirinha, e legal mas 
para que isto, o que isto te acrescenta?. Congresso e congregar, e comunhar com 
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uma idriia. e um momenta de comunhG.o, voce acha que eu vou (azer comunhiio 

com um sujeito como este, que nao (ala com 0 outro? ... Eu nao VOU, nao ... eu vou 

conviver com gente culta... os imunologistas niio sao seres amplos, tern uma 

cabe,:a muito exibida, is to eu falo porque eu falo claramente ... eu tenho que dizer 
o/ha existe iSSO, lorna Cuidado, que 0 problema e que isto COntamina OS iovens e ai 
OS jovens nascem desse jeito. Ele apenas fez 0 doutorado e jti e lider ... " 
(pesquisador brasileiro) 

Em suma, as informa96es acima apresentadas apontam que a apresenta9ao de resultados 

nos congressos dependem dos criterios internos do grupo que, por sua vez, dependem de 

fatores economicos, do grau de relacionamento dentro da propria comunidade e da 

consolida9ao das areas disciplinares. 

2.2.3. Areas disciplinares nos quais se enquadram a produ~ao publicada? 

Na Figura 2.5 pode ser observado como esta distribuida a produ9ao das duas 

comunidades, segundo as grandes areas do conhecimento nas quais esta produ9ao aparece, 

com base nas classifica<yoes internacionais da Computer Horizons Incorporated Research 

Inc. (CHI), a partir dos dados do IS! (Institute for Scientific Information) (Ver tambem 

Tabela 2.3). 

Tabela 2.3 Distribui<;ao da produ<;iio por grandes areas, 
segundo o pais- periodo 1990-1999 (em%) 

Grande Area Brasil Colombia 

Ciencias Biol6gicas 
! 

3,081 3,61 

Ciencias Biomedicas 27,381 23,20 

Quimica 
' 0,461 0,52 

Medicina Clinica i 67,54 72,16 

IFisica 1,53 0,52 

INao classificados 1,54! 

[Total Global : 100,001 100,00 
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Figura 2.5 Distribui~ao da produ~ao por grandes areas, segundo o pais periodo 1990-1999 (em%) 
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Como se pode observar na tabela ou na figura ac1ma, existe uma concentra<;:ao no 

periodo analisado no campo da medicina clinica de mais de 65% para ambas as 

comunidades, assim como uma porcentagem relativamente similar para as duas 

comunidades na pesquisa medica e porcentagens inferiores a 4% dentro das ciencias 

biol6gicas, quimica e fisica. 

As altas porcentagens relacionadas ii medicina clinica obedecem ii grande area 

disciplinar na qual se encontra a imunologia, enquanto subarea. Por sua vez, as 

porcentagens da produ9ao nas areas da ciencias biol6gicas, ciencias biomedicas, quimica e 

fisica correspondem as publicayoes dentro do trabalho mais interdisciplinar dos grupos da 

imunologia nas areas consideradas basicas. 

0 que e importante destacar de todas estas informayoes e que distintas porcentagens em 

cada uma destas areas disciplinares mostram a diversidade na escolha dos temas de 

pesquisa da comunidade de imunologia. Este fen6meno pode ser melhor observado para 

cada urn dos grupos nas informav5es dispostas nas Tabelas 2.4 e 2.5. Os resultados 

apresentados nestas tabelas mostram que tanto para o caso brasileiro como para o 
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colombiano a ma10na dos grupos tern mais de 50% da produ9ao distribufda em 

subdisciplinas distintas da imunologia. 

As porcentagens distintas dos grupos nas diversas subareas disciplinares podem variar 

segundo as especificidades da agenda de pesquisa, as vincula96es com pesquisadores em 

outras disciplinas e o setor no qual cada urn dos grupos atua - urn laborat6rio especializado 

de pesquisa ou centros universitarios -, assim como seu envolvimento com o setor de 

servi9os de saude ou com os cursos de p6s-gradua9ao e sua formas pr6prias de visualizar a 

ciencia. Com rela91io a isso, manifestou-se urn entrevistado: 

"Eu tenho envolvimento com varios outros projetos. porque a minha visiio de 

ciencia e muito ampla. eu acho que 0 importante e 0 conhecimento cientifico, a 
maneira que voce tem de desenvolver um trabalho, uma ideza, isto para mim 
sempre est eve inserido num processo de vida e niio de trabalho especificamente" 
(pesquisador brasileiro) 

Veja-se a seguir o que os depoimentos levantados permitem observar. Por exemplo, 

com rela91io a algumas das tendencias daqueles grupos que atuam no setor universitario: 

"Eu sou muito f/exivel com os temas de pesquisa. Eu fico feliz se posso formar 
pesquisadores lideres nas diferentes sublinhas de pesquisa ... eu acompanho um 

pouco nas primeiras publicaroes e quando eu vejo que eles ja podem caminhar 
sozinhos, eu deixo que eles se resolvam ... " (pesquisador brasileiro) 

"Uma outra co is a que eu fm;o no meu !aborat6rio e que aqui as pessoas (azem o 
que elas querem. Claro. tern linhas gerais e a maioria se encaixa nessas linhas. 

mas se a!guem quer (azer a/go di(erente. pode (azer. 0 que e mais importante que 
qua!quer outra co is a e querer fazer. Se alguem quer fazer, ela ja esta com 90% do 
caminho andado porque eu acho que e 0 mais importante" (pesquisador brasileiro) 
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Tabela 2.4 Distribui~ilo da produ~ilo publicada, por grupos, segundo areas e subareas disciplinares
comunidade brasileira 

IDISCIPLI~A SUBDISCIPLI~A 

bencias )Bot&n\ca 

Biol6gicas Entomologia 

Biologia gera! i 
C:iencias Biol6o-icas Total I 

Ciencias Bioquirnica & Biologia Molecula~ 

Biom6dicas Engenharia Biom6dica 

Biologia Celular & Histologia 

fJen6tica & Hereditaria 

~esquisa Biom6dica Geral 

Microbiologia 

Parasitologia 

Fisiologia 

~iroloe:ia 

h'otal Ciencias Biom6dicas 

Quimica 

IQuimica Total 

IMedicina 

IC!inica 

I 

uirnica Org&nica 

isico ~Qui mica 

rgia 
rtritis & Reumatologia 

ancer 

!Sistema Cardiovascular 

~ennatologia & lnf. Vencceas 

ndocrinologia 

Gastroenterologia 

.Medicina Intema & Geral 

~eriatria 
!HematoJoaia 

ilmunolo ia 

' 
[Nefrologia 

!Neuro!ogia & Neurocimaia .' 0 -
rbstetricia & Ginecologia 

Ofta!mologia 

Patologia 

!Pediatria 

~annacologla 
siquiatria 

Radio!ogia & Med. Nuclear 

!Sistema Respiratorio 

!Medicina Tropical 

IMedicina Veterin3ria 

Medicina Clinica Total 

isica AcUstica 

isica Total 

Nao classificadosl 

fNao classificados Total 

[oral Global 

' ' ' 

I 

' 

I 

' I 

. 

027 G25 G20 GJI 038 G12 022 028 G14 G17 

12.20 17,65 

6.90 5.45 2.99 

0.00 6.90 0,00 12,20 0.00 5.45 17,65 0.00 2.99 0.00 

17,24 !I ,11 12,20 8,64 12.73 20,00 11,94 ]4,29 

7.41 

5,97 

2,44 9,88 2,99 

4,88 29.41 8,57 

13,79 2,47 3,64 10,00 4.48 

0.00 31.03 l Ll1 19.51 28.40 16.36 29.41 30.00 25.37 22.86 

l ,82 

0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 !.82 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.45 4,88 

3,33 11.11 1,23 

5,97 

4,88 7.27 37,!4 

2,44 8,64 1,82 !,49 

11,94 

3.45 11,11 9,88 7,27 10,00 !,49 2,86 

20.00 2.47 

53,33 51,72 44,44 43,90 43,21 41,82 41,18 40,00 38,81 37,14 

1.49 

Ill! 1 2' . - 10 00 

5,97 

3,70 1,82 1,49 

23,33 4,88 

1,23 

II.! I 

3,45 

2.44 16,36 1!.76 !0,00 1,49 

100 62,07 88,89 63,41 71,60 76,36 52,94 70,00 70.15 77,14 

0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 

4,88 !.49 

0.00 0.00 0.00 4,88 0,00 0,00 0.00 0,00 1.49 0.00 

100 100 100 1000 100 100 100 100 100 100 

49 

021 

I 
o.ool 

57.89 

57.89 

I 

I 
' 

0,001 

5,26 

0,00 

42.11 

I 

I 

o.od, 

0.00 
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Tabela 2.4 Distribui,ao da produl'iio publicada, por grupos, segundo areas e subareas disciplinares
comunidade brasileira ~ continua~ao 

DISCIPUNA lsUBD!SCIPLf"A 

' pencias !Bot&nica 

!Biol6gicas 
l . 
IEntomologw 

biologia g:~eral 
.. 

!C1encms Btolog1cas Total 

! jBioquimica & Biologia 
1
1Ciencias IMolecular 

Biomt':dicas lEngenharia Biomt':dica 

I
Biologia Ce!u!ar & Histologia 

Gent':tica & Hered1taria 

IPesquisa Biomedica Geral 

!Microbiologia 

I 
~arasitologia 

,fisiologia 

fviroloe.ia 

freta! Ciencias Biomt':dicas 

Qui mica IQuimica Organica 

!Fisico- Ouimica 

iQuimica Total 

Medicina t!ergia 

C!inica , rtritis & Reumatologia 

\rancer 

Sistema Cardiovascular 

Dermato!ogia & In f. Venereas 

Endocrinologia 

Gastroenterologia 

Medicina Intema & Geral 

jGeriatria 

~~matologia 
~~munolouia 

·fefrologia 

loeurologia & Neurocirugia 

< bstetricia & Ginecologia 

jOfta!mo!ogia 

tatologia 

ediatria 

rnnacologia 
siquiatria 

adiologia & Med. Nuclear 

!Sistema Respiratorio 

' 
~\1edicina Tropical 

Medicina Veterimi.ria 

Medicina Clinica Total 

isica ~clistica 

!Fisica Total 

~ao classificado,sl .. 

h-otal Global 

Gil Gl9 Gl6 Gl3 GJO 

6,25 

4,55 3.57 

.. 
4,J) 

., 
},) I 0.00 0,00 6.25 

4,55 28,57 50.00 15,!5 21,88 

3.13 

9,09 17,86 8,33 

833 

13.64% 46,43 66.67 !5,!5 25.00 

6,25 

0.00% 0,00 0.00 0,00 6.25 

4.55 3,57 6,06 

12,12 

8,33 15,63 

3.57 

3,13 

6,06 

3,03 

27,27 7,14 3,03 6,25 

15.63 

31,82 28,57 25,00 15,15 12,50 

3,13 

9,09 2!,21 6.25 

9,09 

9,09 3,57 

81.82 46.43 33.33 75.76 62.50 

0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 

3.57 9,09 

lOO lOO 100 lOO lOO 

50 

G29 G24 G23 

0,00 0.00 0.00 

47.37 5.26 

5,26 

5,26 

5,26 15,79 4,35 

13,04 

57.89 26.32 17,39 

0,00 0.00 0.00 

10,53 

43,48 

10,53 10,53 8,70 

5,26 52,63 

5,26 30,43 

5,26 

26.32 73.68 82.61 

0,00 0,00 0,00 

15.79 

lOO 100 100 

Gl5 

0.00 

44,44 

2,78 

5,56 

52.78 

0.00 

2,78 

5,56 

38,89 

47.22 

0.00 

lOO 

G2d 

3,03 

' 

"" 

3.031 

24,241 

0.001 

' ' 
' 
I 

42,4~ 
9,09 

I 

J.J 
3,031 

' 
' 

' 15,151 

I 

72,73 

0.0 ' 

I 
!Oq 

Tot. Br. 

1,54 

0,15 

U8 

3,08! 

!6,621 

O,!Sj 

1,2311 
0,62 

!,691 
2,4$ 

4,3 ll 
0,15 

0,15 

27,38 

0,151 

0.31 

0,4 

1,231 

0.62 

l ,38 

0,77! 

3,38. 

' 
1,85! 

'·'j 8,00 

0,~~ 
2.4 

31,d 

O,l51 
0.62 

0,001 

0,621 

' 0,92 

0,15 

6,92 

0,15 

0,15 

0,62 

4,62 

0,15 

67.54! 

0.0~ 
o.ool 
1.sJ 

100,0~ 



Tabela 2.5 Distribui~ao da produ~ao publicada, por grupos, segundo areas e subareas disciplinares

comunidade colombiana (em %) 

!AREA DJSCIPLINAR SUBAREA DlSClPLlJ:'\AR 

Ciencias Bio!Ogicas Botanica 

Entomologia 

Bioloaia, geral 

Ci6ncias Bio!Ogicas Total 

jBioquimica & Biologia 

lctencias Biomedicas ~oleculac 
I Engenharia Biomedica 
\ 

Biologia Celular & Histologia 

benetica & Hereditaria 

lresquisa Biomedica Geral 
I 

Microbiologia 

IParasJtologta 

iFisio!ogia 

!viro!ooia 

h'otal Ci6ncias Biomedicas 

uimica 

I uimica Total 

~\JedlCina Clbica 

I 
I 

I 

' 

' I 
I 

jQuimica Organ lea 

Fisico- uimica 

A.lergia 

rtritis & Reumatologia 

rce, 
istema Cardiovascular 

Dennatologia & lnf. Venereas 

~ndo9'1nologia 

astroenterologia 

Medicina lntema & Gera! 
I 

periatria 

lHematologia 

Imunolo2ia 

~efcologia 
eurologia & ')ieurocirugia 

Obstetricia & Ginecologia 

~ftalmologia 
atologia 

!Pediatria 

iFarmaco!ogia 

IPsiqulatda 

iRadiologia & Med. Nuclear 

/Sistema Resplmt,io 

Medicina Tropical 

IMedicina Yeterimiria 

Medic ina Clinica Total 

isica ~cUstica 

isica Total 

Total Global 

G7 Gl G4 G!O GJ 

! 8,33 

3.33 12,50 

0,00 0,00 3.33 12,50 8.33 

5,56 1,92 3,33 

5,56 3.85 3,33 

7,69 3,33 50,00 

9.62 6,67 12,50 

1,92 

l l,l] 25.00 16.67 12.50 50.00 

0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 

!,92 

1,92 5.56 

5,56 3,85 16,67 25,00 

L92 

12,22 51,92 26,67 25,00 25,00 

3,33 

1,92 

2,78 

5,56 

5,56 9,62 33,33 25,00 5,56 

1.92 

88,89 75,00 80.00 75.00 38.89 

2,78 

I 
2,78 I 

100 100 100 100 100 
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! 
14,29 I 

0,00 0,00 14,29 0.00 0.0 

]6,67 

33,33 7,14 

50,00 

16.67 

66,67 0.00 7.14 50.00 0.00 

50,00 

0.00 0,00 0.00 0,00 5o.ooJ 

!6,67 84,62 50,00 

7,14 

50,00 

j.;,29 
I 
I 

16,67 15,38 7.14 

50,00 

33.33 100.00 78.57 50,00 50,0~ 

100 100 lOG 100 JOol 

I 

1,551 

0,001 

2,0 

3.61 

20~ 
0,0 

I 
0,00[ 

'"I 
2,06 

l2,37i 

4,121 

o,ool 

1.03 

23.20 

0,52 

0.0 

0.52 

0,00 

0,0 

I 

0,521 

2,0~ 

00~ 0,00 

5,6 

0,0~ 
I 

1.55! 

33,5111 

0,0 

0,0 

0,52 

0,52i 
I 

0,0~ 
I 

00~ 
0,5 ' 

I 

0,0~ 
0,00 

0.5 
I 

10,821 

0.52! 
I 
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0.52 
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Adicionalmente, alguns depoimentos revelam a presen9a de estrategias mais abrangentes 

por parte de alguns grandes grupos, que procuram combinar o apoio a forma<;ao de 

pesquisadores, o servi<;o a comunidade, a dedica<;iio a pesquisa e a intera<;iio com outros 

grupos, permitindo publica<;oes em distintas subareas do conhecimento. 

"Os temas de pesquisa estiio dentro das grandes linhas de pesquisa deste 
laborat6rio. Aqui a geme interage muito. isso faz com que a qualidade dos 
trabalhos seja melhor. A gente trabalha numa area muito di(icil que e a 

imunologia humana, entiio a gente interage com pessoas do hospital, o que 

tambem e muito importante. Aqui nos temos muita prestaciio de servico. Quando 
chega urn a/uno novo. deoendendo do perfil em que ele se encaixa. da para fazer 
estcigio ou aprimoramento, que duram de tris meses ate urn ana ... mas tambem 

tern mestrado. doutorado. p6s-doutorado. A gente investe muito na (ormaciio em 
todos os niveis. as pessoas mantem o vinculo. tern uma serie de publicat;oes ... " 

(pesquisador brasileiro) 

"Desde o inicio, a estrategia [oi trabalhar em resposta imune e vacinas, estudando 
tudo sabre uma mesma proteina. (. . .). A filosofia deste grupo e que se da as 
pessoas urn traba/ho de tese com perguntas a resolver. Esse trabalho (az parte dos 

projetos dentro de urn programa estabelecido que permite ao a/uno melhorar sua 
format;iio academica. fazer intercdmbio com o exterior e desenvolvimento em 
nosso pais. com resultados de publicaciio para o grupo ... Nos nos forma mas como 
estudantes. mas para/elamente fomos crescendo e formando urn jovem 
pesquisador na linhas do grupo" (pesquisador colombiano) 

Em suma, nota-se urn alto grau de interdisciplinaridade na publica<;iio dos resultados 

das pesquisas, que variam com as especificidades dos grupos e seu envolvimento com 

projetos mais disciplinares ou multidisciplinares, maior rigorosidade na agenda de pesquisa 

para dar continuidade as linhas tradicionais e maior flexibilidade na politica de alguns 

grupos, ao permitir que novas linhas possam ser incorporadas as suas atividades de 

pesquisa. 

A seguir sao apresentados os titulos das revistas nas quaJs as duas comunidades de 

imunologia tern publicado seus trabalhos durante a ultima decada. 
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2.3. Revistas nas quais publicaram a comunidade brasileira e colombiana, durante o 

periodo 1990-1999? 

De acordo com as Tabelas 2.6 e 2. 7, as comunidades de imunologia brasileira e 

colombiana nao apresentam a mesma preferencia no tocante it escolha das revistas nas 

quais publicam, exceto em certos casos que serao melhor explicados ao Iongo deste item. 

Dada a grande quanti dade de revistas, nas referidas tabelas sao apresentadas aquelas nas 

quais se verifica uma freqiiencia da prodw;:ao maior do que I% para cada uma das 

comunidades. Na Tabela 2.8, por sua vez, e apresentada a rela9ao de numero de titulos 

classificados por areas e subareas disciplinares. Complementarmente, no Anexo 4. estao 

dispostas: a Tabela A4.1. com a distribuiyao da produ<;ao total publicada pela comunidade 

brasileira e colombiana e, na Tabela A4.2 esta descrita a rela<;ao de titulos freqiientados por 

cada urn dos grupos de am bas as comunidades. 

Alguns aspectos chamam a aten9ao nas informa<;oes contidas nestas tabelas. Por 

exemplo, a Tabela 2.6 revela que a produ9ao dos grupos da imunologia brasileira analisada 

esta concentrada nas duas primeiras revistas, Brazilian Journal of Medical and Biological 

Research, com 11,69% e Mem6rias do Instituto Oswaldo Cruz, com 7,23%. Estas revistas 

tern sido utilizadas por 17 e 11 grupos brasileiros, respectivamente. Ambas correspondem a 

titulos nacionais indexados intemacionalmente. 

De todas as revistas que apresentaram publica<;oes da comunidade brasileira, verifica-se 

que cerca de 55% delas contem mais de 1% de sua produyao, porem pode-se ver que existe 

urn grande numero de revistas utilizadas que publicaram menos de 1% da produ9ao (157 

titulos num total de 182, ou 44,62%). 

Com relayao it pratica de publicayao da comunidade colombiana, urn dos aspectos que 

chamam a aten<;ao na Tabela 2.7, e que 79,38% da produ<;ao total esta concentrada em 31 

titulos, e 20,72% restantes da produ9ao cientifica esta distribuida em outros 40 titulos, nos 

quais a comunidade publicou menos de 1% de sua produ9ao. Ainda que esta comunidade 

tenha publicado em dois titulos de revistas brasileiras indexadas intemacionalmente 

(Mem6rias do Instituto Oswaldo Cruz com 4,64% e Revista do Instituto de Medicina 

Tropical de Siio Paulo com 1,03%;, nao foi encontrada nenhuma publicayao no titulo mais 
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freqiientado pela comunidade brasileira, o Braziliam Journal of Medical and Biological 

Research. Por outro !ado, o peri6dico com maior concentra<;:ao da produ<;:ao colombiana 

(Journal of Allergy and Clinical Immunology) apenas tern sido utilizado pela comunidade 

brasileira de maneira marginal, ou seja, correspondente a 0,62% da produ<;:ao. 

Tabela 2.6 Revistas cientificas com mais do 1% da produ~ao da comunidade brasileira dos grupos de 
imunologia estudados, periodo 1990-1999 (em%) 

Jornais Cientificos Frequencia Total 

l Brazilian Journal of Medical and Biological Research (17 grupos) 11,69 
I 

2 
I 
',Mem6rias do Instituto Cswaldo Cruz (ll grupos) 7,23 

3 ~oxicon (3 Grupos) 3,38 

4 ournal Oflmmunology (6 Grupos) 2,62 

5 merican Journal of Tropical Medicine and Hygiene (5 Grupos) 2,46 

6 ~ournal of Infectious Diseases (4 Grupos) 2,15 

7 Infection and Immunity (9 Grupos) 2,00 

8 International Journal of Immunopharmacology 1,69 

9 Immunology Today 1,69 

10 Clinical and Experimental Immunology 1,69 

ll TransplantatiOn Proceedmgs 1,54 

12 Scandinavian Journal of Immunology 1,54 

13 ~ournal of Medical and Veterinary Mycology 1,38 

14 mmunopharmacology and Immunotoxicology 1,38 

15 Human Immunology 1,38 

16 aseb Journal 1,38 
' 17 ~rasite Immunology 1,23 

18 ycopathologia 1,23 

19 !Immunology 1,23 

20 !Research in Immunology 1,08 

21 ~arasito1ogy Research 1,08 

22 Mediators of Inflammation 1,08 

23 uropean Journal of Immunology 1,08 

24 1Cellular Immunology 1,08 

25 lslood 1,08 55,38 

I 26 ,burros Titulos ( 157) <I 44,62 
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Tabela 2o7o Revistas cientificas com mais do 1% da produ,ao da comunidade colombiana dos grupos de 
0 

I 
0 

t d d . d 1990 1999 ( •;.) 1muno ou1a es u a os, peno o - em 0 

i Jornais Cientificos I Frequencia Total 

1 Tournai of Allergy and Clinical Immunology 13 Grupos) 
I 

I 1,34 

2 American Journal of Tropical Medicine and Hygiene (6 Grupos) 5,67 

3 nfection and Immunity (5 Grupos) 5,67 

4 ournal of Clinical Microbiology ( 4 Grupos) 4,64 

5 \lfemorias do Instituto Oswa/do Cruz (5 Grupos) 4,64 

6 ~arasite Immunology (2 Grupos) 4,12 

7 rnna/s of Tropical Medicine and Parasitology (I Grupo) 3,61 

8 ournal of Medical and Veterinary Mycology 2,58 

9 Clinical and Experimental Immunology I 2,06 

10 IFaseb Journal I 2,06 

11 !Human Immunology 2,06 

12 r ... ,., ''"= 2,06 

13 ournal of Immunology 2,06 

14 ournal of Leukocyte Biology 2,06 

15 Medical Mycology 2,06 

16 Molecular and Biochemical Parasitology 2,06 

17 Fcnnals of Allergy Asthma and Immunology 1,55 

18 lood I 1,55 
I 

19 linical and Diagnostic Laboratory Immunology 1,55 

20 !Clinical Infectious Diseases 1,55 

21 rternational Archives of Allergy and Immunology 1,55 

22 ournal of Infectious Diseases I ,55 

23 Mycopathologia 1,55 

! 
!Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 

24 States of America 1,55 

25 ~ransplantation Proceedings 1,55 

26 ace me 1,55 

27 fungal Genetics and Biology 1,03 

28 ITnternational Journal of Dermatology 1,03 

29 Microbiology UK 1,03 

30 Revista do Instituw de Medicina Tropical de Siio Paulo 1,03 

31 Tissue Antigens 1,03 79,38 

IOutros Titulos ( 40) <1 20,62 
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Tabela 2.8 Distribui~ao da produ~ao dentro de subareas disciplinares, por mimero de revistas, periodo 
1990-1999 (em%) 

• AREA I .II Revistas I nUmer1 nUmero 
• 

DISCIPLINAR !SUBAREA DISCIPLII'\AR Levan tad as Brasil Rev. i ColOmbia Rev. 

~iencias Biol6gicas ~~tanica 

I 

2 1,54 2 
I 

1,55 l 

Entomologia l 0,15 I 

!Biologia geral i l 1,38 l 2,06 I J 
,Ciencias Biol6gicas- Total i 3,08 3,61 

ICiencias Biomedicas IBioquimica & Biologia Molecular 24 I 16,62 21 2,06 4 

I fEngenharia Biomedica l 0,15 l 

, IBiologia Celular & Histologia 7 1,23 7 

1 Genetica & Hereditaria 6 0,62 4 1,55 3 

1 !Pesquisa Biomedica Geral 6 1,69 5 2,06 2 

I )Microbiologia 8 2,46 4 12,37 7 
• jParasitologia 9 4,31 9 4,12 5 • 

, Fisiologia I 0,15 I I 

JVirologia 3 0,15 I 1,03 2 J 
Ciencias Biomedicas - Total 27,38 I 23,20 . 
Quimica jQuimica Orgilnica 2 0,15 l 

I 
0,52 l I 

• 
!Fisico- Quimica 

• 
• I l 0.31 l • 
• 

jQuimica-Total 0,46 0,52 

IMedicina Clinica ~:ergia 5 1,23 3 15,46 5 

I l 0,62 l I 
~~rites & Reumatologia 

I I 

I 

ancer 7 1,38 7 

istema Cardiovascular 3 0,77 3 I 0,52 l 
• 

~ermatologia & Inf. Venereas 8 3,38 6 2,06 3 

I 

ndocrinologia 9 1,85 9 I 

1Gastroenterologia 3 1,38 3 

~edicina Intema & Geral 7 8,00 5 I 5,67 3 I • 

I 
eriatria l 0,15 l , 

1 
ematologia 5 2,46 5 1,55 l 

• 

I 
~munologia 48 31,23 39 33,51 21 

1efrologia I 0,15 I 

iNeurologia & Neurocirugia 4 0,62 4 

re<ri<lli & Gill<w,,,. I I 0,52 I 

ftalmologia 2 0,62 I 0,52 I 

atologia 6 0,92 6 

ediatria I 
I 

0,15 l 
I 

lFarmacologia 13 6,92 12 
• 0,52 l 

• I 
~siquiatria l 0,15 I 

I adiologia & Med. Nuclear l I 0,15 l 
• 
!Sistema Respiratorio 3 0,62 2 0,52 l 
• 
jMedicina Tropical 7 4,62 6 I 10,82 4 

Medicina Veterinirria 2 0,15 l I 0,52 1 

jMedicina Clinica- Total 67,54 72,16 

!fisica ~ciistica 1 0,52 1 

fTotal Fisica 
I 

0,52 

!Nao classificadas I 3 1,53 3 I 

INao classificados- Total 1,53 I 
frotal Global I 100 100 
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Na Tabela 2.8 apresentam-se as revistas classificadas dentro das distintas subareas do 

conhecimento, segundo as classificayoes internacionais do Institute for Scientific 

Information - lSI. 0 que e importante chamar aten9ao de todos estes dados e que a 

diversidade de escolha dos titulos em distintas subareas esta diretamente relacionada com o 

trabalho de pesquisa mais interdisciplinar que caracteriza a comunidade na area de 

imunologia. 

Por exemplo, alguns autores mencionam que a preferencia por publicar em revistas 

brasileiras representa urn importante papel no incremento da visibilidade da ciencia 

produzida no Brasil. Especificamente, mencionam a importiincia do Brazilian Journal of 

Medical and Biological Research por ser urn dos titulos nacionais com a melhor categoria 

nos indices de impacto do lSI (RODRJGUES et al., 2000) 10 A escolha para publicayao por 

parte de 17 dos 21 grupos estudados permite confirmar que esta revista foi urn canal 

importante para a comunidade de imunologia brasileira, assim como tambem explica a 

concentra<;ao da produ9ao dentro das subareas de bioquimica e biologia molecular nas 

quais a revista tern sido classificada 11
• 

Enquanto que, para o caso colombiano, a concentrayao da produ9ao no Journal of 

Allergy and Clinical Immunology permite confirmar que foi a revista mais utilizada para 

publica<;ao dentro da subarea de alergia, os dados revelam que 3 dos I 0 grupos 

colombianos tern concentrado sua estrategia de manter a tradi9ao no tema de alergia e, 

portanto, suas publicayoes nas mesmas revistas desta subarea disciplinar. Esta analise pode 

ser confirmada pelos dados das Tabelas 2.5 e 2.7 e pelos depoimentos de urn pesquisador 

de urn destes grupos: 

"Desde o come90, nosso grupo tern en(ocado a mesma tematica em 
imunodeficiencias. 0 aparecimento de pacientes com o mesmo quadro de 
injec9oes tern feito com que surjam grupos de pesquisa que desejam oferecer 
alternativas para eles ... ao redor disto come9am a surgir uma serie de perguntas 
que tratam de ser resolvidas por meio de trabalhos de pesquisa, do ponto de vista 
epidemiol6gico e do sistema imuno/6gico ... Assim, nos Iemos tentado obter um 
grau de desenvolvimento muito bom na parte de infra-estrutura e ter estudantes na 
graduaciio. mestrado e doutorado trabalhando na area. Isso permite criar uma 

10 
Estes autores concentram seus trabalhos em tres areas: cancer, doenc;as cardiovasculares e malliria no 

Brasil, no periodo 1981-1995. 
11 Conferir tabelas: Tabela 2.4 e Tabela 2.5. 
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serie de pontos fortes. For exemplo. eu me formei dentro do grupo e depois vieram 

muitas pessoas que tern contribuido para a manutem;:iio do grupo" (pesquisador 
colombiano) 

De acordo com RUMJANEK&LETA(l996, p. 927), existem 85 titulos classificados 

pela lSI na subarea de imunologia, sendo que, no periodo de 1981-1993, a comunidade de 

imunologia brasileira publicou em 60 destes titulos. A produ9ao brasileira esteve, segundo 

elas, concentrada em revistas como: Infection and Immunity, Journal of Imunology, 

Transplantation Proceedings e Journal of Infectious Diseases, ou seja, 38% das 60 

publica96es foram destinadas a estas revistas
12

. 

No presente estudo observa-se que 31,23% e 33,51%, da produyao total dos grupos 

brasileiros e colombianos analisados foram publicadas, respectivamente, em 39 e 21 titulos 

de revistas da subarea especifica, ou seja, da imunologia. Isto quer dizer que mais de 65% 

da produ9ao total de ambas as comunidades foi publicada em revistas de outras subareas, 

fato este que mostra urn alto grau de interdisciplinaridade do trabalho de ambas as 

comunidades. 

Assim, os dados anteriores permitem afirmar que existe urn maior grau de diversidade 

na escolha das revistas pela comunidade brasileira, apesar da concentrayao da produqao 

principalmente em duas de suas revistas nacionais, internacionalmente indexadas. A 

comunidade colombiana, por sua vez, apresenta uma concentra9ao maior da produ9ao num 

menor numero de titulos, fato este diretamente relacionado com a diversidade das subareas 

disciplinares nas quais sua produ9ao se situa e o menor numero de grupos existentes 

quando comparado com o numero de grupos da comunidade brasileira. 

Levando em considera9ao a escolha dos canais para a prodw;ao, e importante 

aprofundar alguns dos fatores sociais que interferem na escolha dos titulos por parte das 

duas comunidades. Varios autores tern mencionado os fatores que influenciam na escolha 

dos canais onde os pesquisadores publicam. Tais fatores incluem as audiencias que desejam 

atingir, o carater inovador do que se deseja publicar, as oportunidades de publicayao e ate 

12 
Como as autoras analisaram a produc;ao da imunologia par meio das publicac;Oes em revistas especificas 

desta subarea, niio e possivel comparar integralmente seus resultados com o comportamento das revistas 

brasileiras encontradas neste estudo, uma vez que estas nao sao classificadas dentro da imunologia pelo 

lSI. 
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os sentirnentos e valores pessoais dos pesquisadores perante os jogos de pressao extema 

(VELH0,1987,1988). Esta pressao extema, em muitas ocasioes forqada pela verba para 

seus trabalhos, foi reconhecida pela maioria dos pesquisadores tanto da comunidade 

brasileira como da colombiana, em dois sentidos, na procura de urn estrito reconhecimento 

financeiro e na busca pelo reconhecimento dos pares, tanto nacional como 

intemacionalmente: 

"tanto as agencias jinanciadoras como as universidades somam mais pontos se 

public amos internacionalmente." (pesquisador brasileiro ). 

"A idtiia e que voce niio pode pesquisar sem publicar porque isso e jogar fora o 

dinheiro. Aquila que niio se publica niio tern repercussiio ... entiio a obriga9iio e 

publicar. Aqui se publica tanto nacional como internacionalmente ... " (pesquisador 
colombiano) 

Tambem no tocante as pressoes extemas, existe o sentimento de preocupaqao 

expressado por alguns dos pesquisadores na comunidade brasileira na procura de urn maior 

prestigio para suas revistas nacionais. Urn pesquisador destacou que: 

"assim como as revistas podem dar credito a nossos trabalhos, os pesquisadores 

tambem pod em dar credito a algumas revistas. ja que se o pesquisador X publica 

Ia, essa revista pode ser mais procurada para publicar e ter urn indice de consulta 

maior". (pesquisador brasileiro) 

Levando em consideraqao este ponto de vista, por urn !ado pode-se ver que os dados 

quantitativos apresentam evidencias que algumas das revistas nacionais ja contam com urn 

elevado numero de procura. Por outro !ado, tal procura poderia ser aurnentada se nao 

existisse a percepqao, por parte da comunidade, da maior rigorosidade de algumas revistas 

em relaqao a outras, quanto aos criterios de selec;:ao. Esta ideia se expressa no seguinte 

depoimento: 

"Ha poucas revistas brasileiras onde a gente publica. Ate porque e dificil publicar 

nelas. As vezes as pessoas sao mais realistas do que o rei. Existe uma seler;iio 

muito forte e muito rigorosa de publicar;i5es e a genie renta publicar nas revistas 

internacionais para que nosso trabalho seia lido pelo maior numero de pessoas 

passive/. De vez em quando publicamos nas revistas brasileiras" (pesquisador 
brasileiro) 

0 depoimento acima revela que a importancia de atingir urn publico maior e urn dos 

fatores principais que influem na escolha e aumenta a procura pela diversidade de titulos no 

nivel intemacional. 
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Por outro !ado, foi confirmado pelos pesquisadores a escolha das revistas nacionais para 

atingir uma maior audiencia local e apresentar revisoes ou resultados preliminares das 

pesquisas. As revistas intemacionais, por outro !ado, sao as preferidas para uma etapa mais 

madura dos resultados. Veja como foi revelado isto nos depoimentos a seguir: 

"De vez em quando publico no Brazilian Journal e agora vou publicar nas 
Mem6rias do Oswaldo Cruz ... E assim, publico um artigo a cada dois anos ou um 
artigo par ana, nas duas revistas. Mas. em geral sao revisi5es. as originals as 

publico nas revistas internacionais ". (pesquisador brasileiro )" 

" ... nos publicamos no nivel nacional e internacional. No nivel nacional, com 
revisi5es. com artigos alternativos que permitam que a comunidade saiba o que 
estamos trazendo ao pais" (pesquisador colombiano) 

"Das publicaci5es do Brazilian Journal Iemos algumas que silo revisi5es. outras 
silo, por exemplo. dados que podem ser potencialmente interessantes. mas que o 
trabalho e ainda ou preliminar ou parcial... Para voce mandar para fora voce teria 
que fazer mais vinte experimentos. Na verdade, o trabalho iria ate ficar com uma 
cara diferente, mas sabe. voce tern que tocar a vida, aqui produzimos mais 

devagar. Esta e a verdade. No intervalo e que a gente tern que ganhar vida 
tambem, ne?" (pesquisador brasileiro) 

Neste ultimo depoimento pode ser observado que este jomais nacionais de repercussii.o 

intemacional permitem aos grupos continuar os processos de pesquisa e, paralelamente, ir 

publicando seus resultados dentro dos ritmos de cada uma das equipes de trabalho, como 

tambem dar continuidade a outras atividades normais da vida. 

Assim mesmo, existem outros fatores que influem nos ritmos da publicayii.o 

intemacional. Por exemplo, existem fases na carreira dos pesquisadores em que eles estao 

mais diretamente envolvidos com os processos de forma9ao de novos pesquisadores ou 

com outras atividades administrativas. Nas palavras dos entrevistados: 

" Teve uma etapa que eu publiquei menos no nivel internacional. que foi quando 

rive que prestar o servi9o burocratico obrigat6rio .. foi uma etapa muito 
dificil...porque tudo se acumula e niio da tempo para voce se atualizar, as vezes 
nem para a tender seus estudantes ... " (pesquisador colombiano) 

"Aqui voce tern que sacrificar produtividade cientitica ... porque se voce estd na 
Europa produz mais artigos do que produz aqui. Mas o que compensa isso e o 
processo da formar;ilo de seus estudantes... is so e satisfat6rio tambem. Voce tern 
que abrir port as para que eles sigam adiante ... " (pesquisador colombiano) 

"Quando eu cheguei no Brasil foi um periodo muito complicado. urn periodo com 

muita carga. A gente publicava para niio deixar de publicar. para mostrar que 
continuava com vida. Nilo necessariamente no nivel internacional. Esse periodo ai 
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no meio foi para ensinar as pessoas a escrever, entGo publicamos mais 

nacionalmente. aqueles artigos que niio conseguiamos liz fora. Mas, quando a 
coisa vai e volta e voce ;a cansou. a ztltima alternativa era voce mandar para 

"Brazi/iam Journal". Ele e muito born mas eu prefiro publicar nas revistas 
(amosas porque voce e mais lido. Isso voce sabe pelo pedido das separatas" 
(pesquisador brasileiro) 

De acordo com o que foi demonstrado nos depoimentos anteriores, as revistas nacionais 

sao alternativas de publicar;ao no processo de consolidar;ao de uma comunidade. Como tern 

sido apresentado em alguns estudos, a opr;ao pelas revistas nacionais para a apresentar;ao 

dos resultados de pesquisa sao importantes porque elas podem constituir-se em urn veiculo 

importante para consolidar a area no nivel nacional, mas assumem urn papel secundario no 

momenta de atingir uma audiencia maior (LEON-OROZCO,l998). Tambem, pode-se 

acrescentar a este argumento que, mais que consolidar a linha de pesquisa, o fato de que 

uma revista nacional seja indexada internacionalmente, caso, por exemplo, da Brazilian 

Journal, amplias as chances de alguns grupos publicarem em revistas internacionais, a 

despeito de algumas outras dificuldades que podem surgir para publicar em outras revistas 

internacionais. 

Algumas especificidades culturais, por exemplo o fator de filiar;ao instituicional, podem 

influir na aceitar;ao de urn artigo nas revistas mainstream. 0 fato de urn autor encontrar-se 

numa instituir;ao reconhecida e num pais desenvolvido afeta positivamente a aceitar;ao de 

artigo nas revistas internacionais GORDON (1980, p. 197). Este comportamento tambem 

foi confirmado em nosso caso, veja-se por exemplo, o seguinte depoimento: 

"Quando eu estava melhor estabelecida (numa instituiciio no exterior) meus 
artigos foram publicadas em revistas boas e geralmente eu era a ultima autora. 

Sempre foram publicados em revistas nas quais os artigos melhor se enquadravam 
e liz (no exterior) nunca voltou nenhum artigo ... " (pesquisador brasileiro) 

Isto permite afirmar que certamente algumas das especificidades culturais das 

comunidades perifericas (idiomaticas, de filiar;ao institucional e a situar;ao geografica) 

podem dificultar a aceitar;ao de resultados de pesquisa por parte dos comites editoriais 

internacionais. Este fator pode contribuir grandemente a diversidade de escolha 

internacional. Vejam-se por o que alguns depoimentos revelaram: 

"publicar internacionalmente e muito dificil porque acho que a barreira no 
principia existe. queira ou niio queira. 0 ingles e uma lingua muito sutil. Quando 
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voce conhece a pessoa. voce sabe 0 que e/a quis dizer. mas ndo e 0 que esta dito, 
sabe, foi "espanglish" (fusdo de espanho/, portugw?s e ingles), foi traduzido ... 
entdo, ndo adianta. 0 juiz (assessor! Iii (ora vai entender outra coisa e isto e urn 
problema real, e urn problema politico. Ou seja, tern muita gente mal intencionada 
mesmo, o juiz das revistas muito requisitadas tern aquelas pi/has de coisas em cima 
da mesa e eles a/ham o titulo e de onde que vern e jogam no lixo e nem querem 
saber mesmo. Eu ja recebi comentarios de assessores indicando que a rna vontade 
e evidente. obvia. mas com 0 tempo a gente aprende a lidar com isso. Quer dizer, 
quando recebe uma resposta muito malcriada voce tern que ser malcriado tambem, 
voci! responde tudo e muitas vezes passa par cima ... e as vezes ndo, ai voci! manda 

para outra revista" (pesquisador brasileiro) 

Ainda que existam dificuldades de aceita.;:ao tambem para outros grupos, a postura 

diante dessas dificuldades nao e a mesma em toda a comunidade. Ha quem tenha uma 

atitude mais positiva frente as criticas dos pares na procura de posicionar seus resultados 

nas revistas de maior prestigio. Assim foi revelado em am bas as comunidades: 

"Quando voce apresenta para publicar urn artigo e acha que e excelente, e e 
rejeitado pelos revisores, ou pior ainda, nem sequer ddo a oportunidade de 
revisdo ... e muito duro ... Mas ha que aprender que a comunidade cientitica provem 
da critica e voce tern que ter suticiente coragem de poder aceitar e corrigir aquila 

que ndo esta bam. Se voce tern sido discip/inado com os relat6rios e suas 
anotacoes. a primeira coisa que voce (az e discutir, ser razoavel e tratar de 

harmonizar as coisas" (pesquisador colombiano) 

" ... A lingua ndo adianta ... se voce trabalha na imuno/ogia a lingua universal eo 

ingles .. ate para OS (ranceses e 0 ing/es. No momenta que voce esta nesta linha 
voce devefalar e ingles e se expressar em ing/es ... se vodfosse cantor de opera a 
lingua que voce deveria estudar e Italiano, entdo ndo e questdo de preconceito. A 
gente ndo publica muito nas revistas brasileiras porque as vezes e mais dificil. 
Nossa tendencia e publicar nas revistas de maior impacto e as revistas brasileiras 
ndo tern muito impacto ... par exemplo. tratar de publicar nas revistas de Doencas 

ln(ecciosas que sdo de urn impacto maior". (pesquisador brasileiro) 

Em suma, a variedade de titulos e uma resposta para posicionar, perante a comunidade 

intemacional, os resultados de pesquisa, superando as barreiras que o pesquisador acredita 

que existam. A variedade de titulos e, ao mesmo tempo, uma procura pela consolida.;:ao das 

linhas e urn melhor posicionamento dos grupos diante seus pares nacionais. 

Finalmente, e importante resgatar dos depoimentos apresentados nesta se.;:ao que outros 

fatores influenciam na escolha de uma grande diversidade de titulos para fazer as 
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publicas:oes, os quais dependem da subdisciplina nas quais os grupos atuam e os indices de 

impacto das revistas. Alguns destes indices sao aprofundados a seguir. 

2.4. Alguns indicadores 

Os estudos de bibliometria da ciencia utilizam algumas categorias das revistas para 

caracterizar a pesquisa, segundo o nivel de pesquisa e o indice de impacto. 

2.4.1. Nivel de Pesquisa das Revistas 

Usando tecnicas de analise de citas:ao bibliografica, os trabalhos de NARIN et. al. 

(1976, p. 25-29) tern classificado as revistas biomedicas em quatro niveis de pesquisa (RL) 

dentro das distintas areas e subareas para estudar a atividade de pesquisa. 0 indicador 

"nivel de pesquisa", distingue se os resultados da pesquisa estao mais orientados a 
observayii:O clinica (nivel 1) OU a ObservayaO basica (nivel 4). 0 sistema de ciassificayii:O foi 

desenvolvido e atualizado pelo CHI - Computer Horizons Incorporated Research Inc, 

baseado na opinao dos especialistas da area de ciencias biomedicas e nos padroes de cita9ao 

de cada revista. Estas classifica96es tern se convertido numa ferramenta de uso comum na 

analise bibliometrica para localizar as revistas dentro do "nivel de pesquisa". 

Para tanto, na Tabela 2.9 podem ser observadas as quatro categorias das terminologias 

utilizadas no ambito da defini9ao clinica e nao clinica, e apresenta-se em cada uma delas 

urn exemplo de revista utilizada em cada "nivel de pesquisa" pelas comunidades de 

imunologia. 

Tabela 2.9 Classifica~iio de l'\ivel de pesquisa das Revistas cientificas 

Definiriio clinica Definir;iio niio clinica Exemplo 

IObservayao clinica IDesenvolvimento aplicado Acta Tropica 

3 

Clinica Mista IPesquisa aplicada iiNew England Journal of Medicine 

Investigayao Clinica :Pesquisa estratCgica Jmmunology 

2 

Investigayao Basica !Pesquisa basica !Nature 

Dificuldade para classificar Microbes and Infection 

ou nao classificadas \ 

4 

0 

FONTE: Tabela elaborada pela autora, a panir dos trabalhos de NARINet. al. (1976, p. 32) e 
LEWISON (2001, p. 32) 
* NP = nivel de pesquisa (RL = research level, em ingles) 
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Dizem os especialistas em bibliometria que, usando o nivel de pesquisa em que a 

revista na qual cada artigo foi publicado, e possivel caracterizar a pesquisa dentro de quatro 

niveis de hierarquia, que vao desde a observa91io clinica (nivel I) ate a pesquisa basica 

(nivel 4) (WELLCOME TRUST, 2001 e LEWISON, 2001). Tendo presente as 

considera96es e classifica96es acima, as Figuras 2.6 e 2.7 apresentam a distribui91io do 

nivel de pesquisa da prodw;ii.o publicada pela comunidade de imunologia em estudo, 

durante a ultima decada. 

Para o caso brasileiro, pode-se observar que durante todo o periodo foi mantida uma 

tendencia de publica91io de resultados nivel 3 quando comparada com outras categorias de 

pesquisa. Isso quer dizer que os resultados de pesquisa foram publicados nas revistas mais 

orientadas a pesquisa clinica ou pesquisa estrategica. No caso colombiano, verificou-se 

altas porcentagens de pesquisa nivel 3, notando-se, tambem, porcentagens mais variaveis, 

por exemplo, nos resultados publicados nas revistas orientadas ao nivel 2 (pesquisa 

aplicada ou clinica mista). 

Todas estas evidencias permitern observar urna tendencia na regiao de estudar 

problemas referentes as patologias locais, tendencia esta que ja tinha sido confirmada em 

alguns estudos, por exernplo MEYER et al. (1995). Assirn, observa-se urna concentra9ao de 

alguns grupos das duas comunidades ern, por exernplo, subareas como rnedicina tropical, 

irnunologia, parasitologia e estudos clinicos que cobrern ternas de pesquisa nas patologias 

locais (malaria, leishrnanias, alergias). 0 consenso dos pesquisadores nas duas 

comunidades entrevistadas foi que existe uma tendencia de concentrar ern suas agendas de 

pesquisa estudos voltados para a solu9ao de problemas de saude locais e regionais. A seguir 

resgatam-se alguns fragrnentos que revelarn este aspecto: 

" ... eu sempre gostei de estudar a/go com uma aplica91io social. ,. 

" ... eu procure£ fazer a/go que tivesse impacto imediato. que nao s6 englobasse a parte 
c/inica interessada. mas tambem as pessoas da area basica. ,. 

" ... eu acho importante que a gente tenha urn conhecimento e que de a e/e alguma 

utilidade. porque a/he bern, quando a gente faz essa aplica,ao e muito 
gratijicante .... agora voce imagina isto. que era uma pequena escala,e que se 
tornou urn conhecimento que passou a ser usado para urn desenvolvimento de 
milhoes de pessoas... porque se nos nao oferecermos solucoes. quem vai 
oferecer?,. 
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Figura 2.6 Distribui~ao da produ~ao cientifica brasileira segundo o "nivel de pesquisa", 1990-1999. 
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Figura 2.7 Distribui~iio da produ~ao cientifica colombiana, segundo o "nivel de pesquisa", 1990-1999 
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Levando em considera9ao alguns outros depoimentos, pode-se confirmar que a 

tendencia do nivel 3 tern relayao direita com a tradi9ao da comunidade brasileira em 

algumas linhas especificas de pesquisa, como as enfermidades infecciosas e parasitarias. 

Tambem, certas limita96es (por exemplo, as relacionadas com a qualidade dos animais de 

laborat6rio) fazem com que a enfase do nivel 4 esteja menos desenvolvida por alguns 

grupos brasileiros em compara9ao com os grandes centros. 

" ... Quem trabalha em imunidade celular ou quem trabalha com a area no Brasil, 

voce ve que a imuno/ogia brasi/eira bGsica e muito pequena, e essencialmente uma 
imuno/ogia de doencas infecciosas e parasitarias. Alguns estudos tern mostrado 

que quase 80% da imunologia brasileira e uma imunologia aplicada a doen,as 
infecciosas e parasizarias com a faci/idade que nao tern o norte-americana, que 
tern o europeu hoje, mas que e urn espaco que o Brasil pode ocupar, no qual a 
competicao com os grandes cenlros nao e tao exacerbada porque na imunologia 
basica nos Iemos limitacoes muito grandes hoje de fazer, particu/armente com uso 
de animais transgenicos. Nossa participa9ao nessas doen9as tern sido sempre 

estuda-las do ponto de vista mais sistemico. Hoje existem areas em que 
norma/mente o imunologista brasileiro nao procura, e/e fica mais limitado em 
achar X ou Y Ele sempre fica olhando sobre urn 6rgao esvecifico que ele tern 

interesse e/e nao ana/isa do ponto de vista, vamos dizer, mais sistemico. Entao, 
esta e a contribuicao que nosso grupo tern (eito de uma forma mais intensa. E 
trazer a imunologia para dentro da biologia ... " (pesquisador brasileiro) 

Adicionalmente, este ultimo depoimento permite observar que a existencia da 

publicaqao em algumas areas como na biologia e na fisica tern relaqao com uma abordagem 

mais sistemica de alguns grupos, caracteristicas tambem da imunologia enquanto area 

interdisciplinar (Ver Tabela 2.8). 

Por outro !ado, a existencia de varias linhas de pesquisa em urn mesmo centro e equipes 

de trabalho multidisciplinares abordando o problema com objetivos diferentes aumentam as 

possibilidades de publicayao nos diferentes "niveis de pesquisa" e dentro das distintas 

subareas em que os grupos se especializam, tal como pode ser revelado no seguinte 

depoimento: 

"Uma das lin has que Iemos e a biologia molecular, mas com o uso de novas 
tecno/ogias, sempre Iemos medicos traba/hando conosco e urn rzrupo muito grande. 
Nesta linha. com base no que se observa no paciente, vamos coviando tudo do 
humano ao camundongo. Isto tern repercussao no traba/ho de imunologia porque e 
passive/ averiguar desde o inicio ate o final como ele (camundongo) esta se 
protegendo e exatamente o que estd ocorrendo... Uma outra coisa que nos 

preocupa muito e 0 problema dos medicamentos; ainda que 0 a/ivio seja muito 
mais rapido, sempre ficam seqiielas da enfermidade. Juntamente com os 
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patofogistas. OS imunofogistas e OS quzmzcos. nos observamos 0 que esta 

ocorrendo. A/em de combater a infecqiio, nos desejamos que niio fiquem seqiielas e 

vemos como urn proieto experimental G.s vezes se converte num problema quimico e 

tern repercussoes em outras linhas ... " (pesquisador colombiano) 

N a se9ao seguinte, serao analisados os indices de impacto das revistas onde os 

pesquisadores tern publicado, que os influencia no momento da decisao a respeito dos 

titulos que serao selecionados para divulgar a produ<;ao realizada. 

2.4.2 indices de Impacto Potencial das Revistas 

Os administradores cientificos e pesquisadores na area biomedica tern classificado as 

revistas desta area dentro de quatro categorias para indicar o numero de cita<;oes que urn 

artigo pode esperar (LEWISON, 1996 e LEWISON&DAWSON, 1998). Estas 

classifica<;oes estiio baseadas no indice medio de cita<;ao das revistas para 5 anos (Co.4) e 

sao criadas com base no chamado fator de impacto potencial (potential impact category -

PIC ), que e usado para medir o numero de cita9oes de urn artigo feitas em artigos 

publicados no mesmo peri6dico durante 5 anos (AMIN&MABE, 2000, p. 2). Urn alto 

numero de cita9oes e esperado em revistas de maior impacto (PIC=4) e urn baixo numero 

de cita9oes e esperado em revistas de menor impacto (PIC=!). Neste sentido, os resultados 

de pesquisa publicados em revistas de maior impacto poderao ter urn indice de visibilidade 

maJor. 

A Tabela 2.10 apresenta cada urn dos fatores de impacto e procura mostrar, com 

exemplos, os nomes das revistas mais utilizadas pelos grupos das comunidades de 

imunologia estudadas. 
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Tabela 2.10 Categorias PIC das Revistas Cientificas, baseadas no indice medio de cita~ao para 5 anos 

(mean citation scores,Co-4) 

PIC (Co.4)* Exemp1o I 
1 I menos de 6 Brazilian Journal of Medical and Biological Research! 

2 I entre 6-10 American Journal of Tropical Medicine And Hygiene I 
3 entre 11-20 Journal of Allergy and Clinical Immunology 

4 acima 20 Journal of Immunology 

• FONTE. lSI's Mean Expected C<tat<on Rates file, 1994, apud LEWISON (2001, p. 32)'
0 

Com base nas categorias acima, as Figuras 2.8 e 2.9 apresentam o comportamento das 

publicav5es durante o periodo 1990-1999 das duas comunidades de imunologia, segundo o 

indice de impacto das revistas utilizadas. 

As informa96es apresentadas na Figura 2.8, com relayiio a comunidade brasileira, 

indicam que, na grande maioria dos anos analisados - em seis anos - a publicaviio dos 

grupos estudados foi feita em revistas com fator de impacto I (entre 50 e 65%). Em 

segundo Iugar, a produ91io foi publicada em revistas de fator de impacto 2 (entre 15 e 28%), 

porem, em alguns anos (1992, 1997 e 1999), as revistas com fator de impacto 3 publicaram 

uma produ91io maior do que as com fator de impacto 2. Foi pequena a prodw;ao publicada 

em revistas com fator de impacto 4. 

Com base nestas informay6es e valido afirmar que OS esforyOS feitos por alguns dos 

pesquisadores brasileiros, mencionados no item anterior, para divulgar seus trabalhos em 

revistas internacionais de maior impacto, nao puderam ser plenamente concretizados. 

Verifica-se que a publicayiio foi maior em revistas nacionais indexadas internacionalmente 

e em outra variedade de titulos internacionais concentrados no nivel de impacto menor. 0 

depoimento seguinte permite confirmar outros fatores sociais que podem ter influenciado 

este comportamento: 

"Ai depende um pouco do ego pessoal, como o meu ego niio e nenhuma maravilha, 

eu acabo mandando os meus trabalhos para as revistas que tem o impacto mais 
baixo, porque esse sofrimento de ficar indo e vindo ... para mim o limite e menor. 

entiio voce pode ver que as minhas publicacoes estiio todas entre as revistas com 

impacto 2 e 5. E eu nCio mando para o impacto 10 porque s6 de pensar que o artigo 

pod era ire voltar. eu nCio vou agiientar". (pesquisador brasileiro) 

13 A exemplificayao das revistas foi possfvel devido ao acesso aos dados dos arquivos e1etr6nicos do 

Bibliometrical Research Laboratory, do Prof. LEWISON realizado entre abril-agosto de 2001. 
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Figura 2.8 Distribui~ao da produ~ao cientifica brasileira, segundo PIC das revistas 
periodo (1990-1999) 
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Figura 2.9 Distribui~iio da produ~iio cientifica colombiana, segundo PIC das revistas, 
periodo 1990-1999 
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As informa96es da Figura 2.9, por parte da comunidade colombiana, revelam durante 

todo o periodo uma tensao em publicar em revistas de maior impacto. Nota-se uma 

concentra9ao da produ9ao em revistas com fator de impacto 3, seguida pela maior 

publicayao em revistas com fatores de impactos I e 2. Observa-se, que houve urn 

comportamento atipico no ano de 1995. As revistas com fator de impacto 4 chegaram a 

publicar entomo de 45% da produ91io da comunidade colombiana analisada. Isto vern 

confirmar os esfor9os expressados nos depoimentos do item anterior com rela9ao it procura 

dos grupos pertencentes a comunidades pequenas por revistas intemacionais de mmor 

impacto. E por meio destes canais que estas pequenas comunidades conseguem mawr 

visibilidade (LUUKKONEN eta/., 1992),ja que, em muitos casos, nao dispoem de revistas 

nacionais indexadas intemacionalmente. E o que ocorre com a comunidade colombiana. No 

depoimento a segmr nota-se as dificuldades dessa comunidade, nas palavras de urn 

pesquisador: 

" seria born que nossas revistas tivessem credibilidade internacional, agora a 
'Colombia Medica' so se le pela internet porque nao tern verba para editar a 

revista. Aqui em nosso grupo e tradicao que todas as publicacoes sejam enviadas 
as revistas internacionais com maior credibilidade e e/as sempre sao aceitas" 
(pesquisador colombiano) 

As Figuras 2.8 e 2.9, embora demonstrem o comportamento das publica96es das duas 

comunidades frente as revistas de maior ou menor impacto, nao permitem que seja feito urn 

aprofundamento quanto ao perfil de publica9ao de cada comunidade. Isso porque a 

produ9ao de cada uma das comunidades pode estar mais influenciada pela concentra9ao da 

publica9ao de alguns poucos grupos em revistas de maior ou menor impacto. Para 

evidenciar as diferen9as entre os grupos, apresenta-se na Tabela 2.11 as informa96es que 

dizem respeito as especificidades dos mesmos na escolha de revistas para publica9ao. 

Todos estes numeros revelam que mais da metade dos grupos (13) da comunidade 

brasileira, apresentou uma porcentagem superior a 50% de sua produ91io nas revistas de 

impacto 1. No en tanto, ainda que minimamente, todos os grupos colocaram parte de sua 

produs:ao em revistas de impactos diferentes e s6 uns poucos grupos (4) nao publicaram em 

revistas de impacto 4. 
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Tabela 2.11 Distribui~iio da produ~iio cientifica, por grupos, segundo PIC de Revistas de Publica~iio 

~ais 

f8rasil 

I I 
I 
I 
' 

: 

I 

ota1 

I 

I 

ota1 

f'o1ombiano 

GRUPOS 

grupo15 

grupo26 

grupo24 

grupo27 

grupo21 

grupo16 

grupo30 

grupo23 

grupo11 

grupo17 

grupo22 

grupo13 

grupo28 

grupo18 

grupo29 

grupo31 

grupo12 

grupo20 

grupo14 

grupo19 

grupo2. 

8 grupo 

grupo7 

grupo6 

grupo3 

grupol. 

grupo4 

grupo9 

grupo10 

grupo5 

.... J'l<:Ji 
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Da parte da comunidade colombiana, nota-se que os grupos tern sua produ.yao 

distribuida em revistas de impacto 3, 1 e 2. Aqueles grupos que publicaram em revistas 

com impacto 4, o fizeram com certa freqiiencia (urn grupo chegou a publicar 50% de sua 

produ.yao ), a exce<;:ao de 4 grupos, o correspondente a 40%, que nao publicaram nestas 

revistas de maior impacto, no periodo analisado. 

Dentre os fatores que podem explicar o fato de alguns grupos nao publicarem em 

revistas de maior impacto, pode-se destacar aqueles relacionados a consolida.yao dos grupos 

(processo de defini.yao da agenda de pesquisa ainda nao finalizado; forrna<;:ao de jovens 

pesquisadores em andamento, entre outros ). Dai, a op<;:ao por revistas de men or imp acto. 

Essa interpreta.yao apoia-se no seguinte depoimento: 

"Isto tern sido uma experiencia muito dificil. Come<;:ar a ser reconhecido como 
grupo e um processo ... como do menino, ele tern que ter uma rela<;:iio materna para 
poder socializar-se. Os grupos tambem precisam de um periodo mais Iongo para 
que as publicacoes aparecam em todas as revistas indexadas e consolidar 
perguntas nos temas do grupo ... neste momenta ja est amos iniciando essa era de 

internacionalizw;iio de muitas coisas ... Tambem por isso, durante a/gum tempo nos 
consideramos que alguns dos nossos resultados estavam sendo descobertas 
pequeninas que niio tinham muito merito ... mas tambem, com 0 tempo, temos 
percebido que ainda que pequeninas aquelas descobertas niio estiio pub/icadas e 
agora nos Iemos essa tarefa tambem. Os nossos artigos tern uma aplicaciio local 
entiio as publicacoes siio enviadas para as revistas colombianas: Acta Medica 
Co/ombiana, Biomedica, Acta Medica do Valle, Colombia Medica, etc ... No ambito 
!atino-americano enviamos para o Instituto Oswaldo Cruz, para o Tetraedrum, por 

exemplo ... " (grupo colombiano) 

" ... e importante ter aces so G.s revistas nacionais, pois e uma maneira de medir onde 

estamos ... " (pesquisador brasileiro) 

Estes depoimentos reafirrnam o que ja foi comentado anteriorrnente, ou seja, que, a 

despeito da importiincia destas publica<;:5es, boa parte da produ<;:ao dos grupos analisados 

nao se encontra nestas estatisticas. Isso porque essas revistas nao cobrem todas as ares de 

interesse dos grupos estudados, uma vez que parte significativa de suas pesquisas dizem 

respeito a patologias locais, cujos resultados sao publicados em revistas nacionais nao 

indexadas e, portanto, nao captadas pelas inforrna<;:5es do SCI. 
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Em suma, perante as press5es extemas de colocar as publicas:oes em revistas de maior 

impacto, cada urn dos grupos mostrou ter suas pr6prias preferencias para publicar seus 

resultados de pesquisa. Preferencias que variam tambem, como ja documentado nos estudos 

de VELHO (1987,1988), com o objeto de pesquisa e com o publico a1vo que se quer 

atingir, aos quais acrescenta-se aqui, o grau de socializavao dos grupos. Variam tambem 

com o grau de interas:ao com suas comunidades locais (LUUKKONEN&SIVERTSEN, 

1992), privilegiando publicav5es nas revistas de mais acesso its mesmas, como uma 

maneira de referenciar o seu traba1ho. 

Para finalizar a analise dos indicadores bibliometricos das revistas e com o intuito de 

comparar as duas comunidades estudas, a sevao seguinte procura reunir as informav5es 

referentes ao tamanho da produs:ao analisada, o "nivel de pesquisa" e o indice de impacto 

das revistas onde tern publicado. 

2.4.3. indices comparativos das duas comunidades 

De acordo com os especia1istas, e possivel determinar qual foi nivel de 

desenvolvimento da pesquisa de duas comunidades numa mesma area, levando em 

consideras:ao as diferenvas de tamanho da amostras referentes a cada comunidade e os 

fatores de impacto das revistas nas quais publicam sua produvii.o cientifica 
14 

Quer dizer, e 

factivel determinar se os resultados publicados por cada comunidade tiveram maior 

impacto na pesquisa basica ou na pesquisa aplicada. Os resultados deste exercicio sao 

apresentados nas Tabelas 2.12 e 2.13, sendo que valores acima do valor medio 

correspondem ao maior desenvolvimento de pesquisa basica e val ores menores indicam que 

a pesquisa tern carater mais aplicado
15 

Conforme indicado na Tabela 2.12, as publicav5es da comunidade colombiana foram 

feitas em revistas cujo fator de impacto possui urn valor medio de 2,29. Por sua vez, o fator 

14 
A metodologia desenvolvida pelo professor LEWISON permite comparar tamanhos diferentes de produ9ao 
em paises distintos, utilizando fOrmulas matem<:lticas que igualam os valores m6dios da produc;ao. 0 

professor gentilmente ofereceu as macros utilizadas e a assessoria para a realizac;ao deste exercicio de 

analise dos dados deste estudo. 
15 

Apesar da dificuldade de delimitar a fronteira entre pesquisa basica e aplicada, razao pela qual tern sido 
infindos os debates sabre este assunto, optou-se, neste estudo, por adotar os conceitos do Manual Frascati, 

da OCDE, uma vez que e a mesma fonte utilizada pelo lSI. Os conceitos estao descritos no item 2.4.1 
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de impacto das revistas nas quats as publica9oes da comunidade brasileira estiveram 

concentradas e de 1,93. Considerando-se que o fator de impacto medio foi de 2,01, pode-se 

dizer que, por estar abaixo desta media, a pesquisa da comunidade brasileira estaria mais 

proxima, de acordo com a metodologia adotada, da pesquisa aplicada. A pesquisa da 

comunidade colombiana estaria mais proxima da pesquisa basica, ja que o fator de impacto 

das revistas nas quais publicaram tern valor acima do fator de impacto medio. 

E valido pensar que este indicador pode estar sendo influenciado pela maior propor<;iio 

de alguns documentos tais como resumo em congresso. Por tal motivo, decidiu-se verificar 

o indice medio de impacto sem este tipo de documento. Os resultados a que se chegou, 

apresentados na Tabela 2.13, reafirmam os resultados dispostos na tabela anterior, ou seja, 

continuam indicando que a pesquisa realizada pela comunidade de imunologia colombiana 

esta mais proxima da pesquisa basica, ja que o fator de impacto medio da comunidade e de 

2,04. Da mesma maneira, o fator de impacto das revistas nas quais publicaram a 

comunidade brasileira, cujo valor e de 1,82, continua abaixo do fator de impacto medio 

(1,87), indicando que a pesquisa brasileira estaria mais proxima da pesquisa aplicada
16

• 

16 Fazendo uso de metodologia distinta e que niio classifica as pesquisas entre blisica e aplicada, o estudo de 

KRAUSKOPF et a!. (1995), que trata de toda a produqiio contida no National Science Indicators on 
Diskette (NSf) para 10 paises da America Latina e do Caribe para o periodo 1981-1993, chega a resultados 
interessantes que complementam os encontrados neste estudo. De acordo com aquele autor, na medicina 

clinica o impacto m6dio das publicay6es da comunidade colombiana ultrapassou o nivel mundial. Para ele, 

a explicayiio para este comportamento e dada por urn vies decorrente do tamanho da amostra que, neste 

caso, e muito pequena. Sendo o impacto analisado a partir do nUmero de citay6es, o que pode ter ocorrido 

e uma alta citayao em poucos arrigos. 
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Tabela 2.12. Analise comparativa da produ~ilo cientifica segundo PIC das Revistas (1990-1999) 
(em valores absolutos) 

0: PIC1 PIC2 PIC3 PIC4 Total Media 

Brasil 326 125 115 83 649 1,93 

Colombia 55 50 66 23 194 2,29 
Total 381 175 181 106 843 2,01 

E: PIC1 PIC2 PIC3 PIC4 Total 

Brasil 293,3 134,7 139,3 81,6 0,770 2,01 

Colombia 87,7 40,3 41,7 24,4 0,230 2,01 

Total 0,452 0,208 0,215 0,126 1,000 

(0-E*O-E)/E 3,64 0,70 4,25 0,02 

12,18 2,35 14,23 0,08 

15,82 3,05 18,48 0,10 

Xsq = 37,46 p (%) = 0,000005 

Tabela 2.13. Analise comparada dos artigos publicados segundo PIC das Revistas (1990-1999) 

(em valores absolutos) 

0: PIC1 PIC2 PIC3 PIC4 Total Media 

Brasil 284 110 89 50 533 1,82 

Colombia 53 47 33 13 146 2,04 

Total 337 157 122 63 679 1,87 

E: PIC1 PIC2 PIC3 PIC4 Total 

Brasil 264,5 123,2 95,8 49,5 0,785 1,87 

Colombia 72,5 33,8 26,2 13,5 0,215 1,87 

Total 0,496 0,231 0,180 0,093 1,000 

(0-E*O-E)/E 1,43 1,42 0,48 0,01 

5,23 5,19 1,75 0,02 

6,66 6,62 2,22 0,03 

Xsq = 15,53 p (%) = 0,124285 
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Embora, estes indicadores revelem uma diferen<;a no perfil das pesquisas, eles nao 

significam que a qualidade da pesquisa de uma comunidade seja superior a outra. Todas 

estas informa<;Cies revelam que a combina<;:ao de fatores tais como: a maior tradi<;ao de 

pesquisa e a estrategia de publicar em revistas de maior ou menor grau de impacto 

influenciaram este indicador
17

• 

As Figuras 2.10 e 2.11 ilustram o perfil da produ<;ao publicada pel as comunidades 

brasileira e colombiana, no periodo analisado. Destaca-se que as informa<;Cies apresentadas 

nestas figuras confirmam que houve maior preferencia pela publica<;ao em revistas de 

impacto l, por parte da comunidade brasileira, enquanto que mais de 50% da produ<;ao da 

comunidade colombiana foi publicada em revistas de impacto 2 e 3, fatores que 

influenciaram no fator de impacto medio. No entanto e preciso salientar outros fatores que 

podem ter influenciado neste resultado. 

Os especialistas dizem que nem sempre publicar numa revista de elevado impacto pode 

ser garantia de que os artigos nela publicados terao urn alto nivel de cita<;:ao (LEWISON, 

200 I). Por esse motivo, e importante verificar como se deram estes indices de cita<;ao para 

as publica<;Cies das comunidades em estudo, lema abordado na proxima se<;:ao. 

ii Estas evidencias sao confinnadas nos depoimentos apresentados na se96es anteriores deste capitulo. 
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Figura 2.10 Distribui~ao da produ~iio cientifica brasileira, segundo nivel de pesquisa e indice de 
impacto- periodo 1990-1999 
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Figura 2.11 Distribui~ao da produ~ao cientifica colombiana, segundo nivel de pesquisa e indice de 
impacto- decada 1990-1999 
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2.5. indices de cita~;ao da produ~;ao no periodo 1990-1999 

Esta se9ao tern como objetivo apresentar os indices de cita9ao da produ9ao publicada 

das comunidades de imunologia brasileira e colombiana, no periodo em estudo ( 1990-99). 

Alem disso, sao apresentados alguns dos fatores que podem ter influenciado o padrao de 

citayao da comunidade de imunologia. 

Os soci6logos da ciencia tern mencionado que a citas:oes sao o registro visivel da 

influencia que urn pesquisador exerce sobre outros. Segundo eles, o numero de citas:oes que 

urn artigo recebe sao e uma medida do impacto na literatura subseqiiente (EDGE, 1979) e, 

mais que uma medida de qualidade, estes indicadores sao a medida de impacto dentro da 

publica91io cientifica (MORA VCSIK, 1973 apud VELHO, 1985). As citas:oes refletem 

como o conhecimento e transmitido dentro de uma comunidade cientifica e como ele se 

propaga para outros membros por meio de elos entre as distintas redes numa determinada 

area (CRANE, 1972). Em suma, as citas:oes permitem reconhecer os niveis em que os pares 

tern referenciado e aceito os resultados de pesquisa publicados na area; elas podem ajudar a 

determinar as escolas de pensamento da area analisada. 

Neste estudo, os indicadores de citas:ao permitem observar a visibilidade alcans:ada pela 

comunidade em questao dentro dos registros do SCI. Foram calculados os niveis de 

impacto da citas:ao para cinco anos (C 1.5) dos artigos publicados entre !990 a 1996, cujo 

resultado e apresentado, de maneira detalhada, na Tabela 2.14. 0 nivel de impacto, neste 

caso, capta o numero de vezes que urn artigo foi citado nos cinco anos posteriores a sua 

publica9ao, exclusive o ano em que foi publicado18 

Nota-se nas informayoes dispostas na Tabela 2.14 que a maioria dos artigos publicados 

no periodo analisado apresenta indices de citac;:ao relativamente baixos. De toda a produc;:ao 

publicada, 363 publicac;:oes brasileiras e 91 colombianas, 244 (67%) das publica9oes 

brasileiras e 52 (57%) das colombianas, foram citadas entre 1 a 10 vezes. 

18 Vale destacar que para chegar aos indices de impacto de citayao, contemplaram-se documentos tipo artigo, 

revisao, nota e carta. 
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Verifica-se ainda na mesma tabela, que 38 publicas;oes brasileiras (cerca de 10%) e 16 

colombianas (aproximadamente 17%) foram citadas entre II e 20 vezes. Ainda, 20 

publicac;oes brasileiras ( cerca de 5%) e 8 colombianas (9%) foram citadas entre 21 e 30 

vezes. Apenas urn dos artigos em ambas as comunidades foi citado mais de I 00 vezes. 

Tabela 2.14 Freqilencia de cita~iies para produ~iio da comunidade de imunologia, 
durante periodo 1990-1996 

freqiiilncia de 

I c•ta~oes Brasil % :Colombia % 

I 

0 39 10,74 7 7,69 
( 1-1 0) 244 67,22 52 57,14 
(11-20) 38 10,47 16 17,58 

I (21-30) 20 5,51 8 8,79 
(31-40) 9 2,48 4 4,40 
( 41-50) 4 1,10 0 0,00 
(51-60) 3 0,83 1 1,10 
(61-70) 4 1,10 I I ,10 
(71-80) 0 0,00 0 0,00 
(81-90) I 0,28 0 0,00 
(91-100) 0 0,00 I 1,10 

> 100 1 0,28 1 1 '10 
363 100% 91 100% ! 

Comparando ambas as comunidades nestes tres niveis de freqiiencia, pode-se destacar 

que a comunidade colombiana apresentou uma freqiiencia relativamente maior que a da 

comunidade brasileira no patamar de II a 20 citac;oes. No entanto, de maneira geral, pode

se dizer que o perfil de citas;oes de ambas comunidades e bastante parecido, ou seja, niveis 

baixos de citas;oes na literatura posterior. 

Devido ao grande numero de publicas;oes existentes numa area, urn grande numero de 

artigos pode receber poucas citas;oes ou nil.o receber cita<;oes. 0 valor medio das citac;oes 

pode nil.o contemplar as diferens;as existentes entre grupos distintos de pesquisadores de 

cada comunidade. Portanto, dizem os especialistas que, para comparar niveis de citas;oes 

deve-se considerar o valor que aparece no topo do decil de urn mapa de citas;oes, quer dizer, 

considerar apenas I 0% dos artigos de urn con junto total da publicas;il.o analisada 

(O'DRISCOLL eta!., 1995). Os mapas de cita<;oes para as duas comunidades podem ser 

observados na Figuras 2.12 e 2.13 que correspondem a uma analise diferente dos mesmos 
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dados da Tabela 2.14. Seguindo os criterios de O'DRISCOL!, verifica-se que, para a 

comunidade brasileira, o topo de cita.;:oes das 363 publica.;:oes realizadas no periodo 1990-

1996 corresponde a urn conjunto de 36 artigos com cerca de 22 cita.;:oes. Para a 

comunidade colombiana o topo das 91 publica.;:oes realizadas no mesmo periodo esta em 

tomo de 30 cita.;:5es 19 Estes dados confirrnam que os niveis de cita.;:oes na literatura 

posterior e baixo para am bas as comunidades. 

Figura 2.12 Distribui~ao de 5 anos de cita~iio - comunidade imunologia Brasileira 
artigos publicados 1990-1996 (artigos incluidos=363) 
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19 Estes mapas nao apresentam uma imagem continua devido ao nUmero reduzido de artigos publicados pelas 

duas comunidades no periodo estudado (363 artigos para a comunidade brasileira e 91 artigos para a 
comunidade colombiana). Outro fator que explica o comportamento da figura e a existencia de urn nUmero 

minima de artigos no centil mais alto da citayao. 
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Figura 2.13 Distribui~iio de 5 anos de cita,iio- comunidade imunologia Colombiana 

artigos publicados 1990-1996 (artigos incluidos=91) 
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0 estudo de RUMJANEK&LETA (1996), que trata da comunidade brasi1eira de 

imunologia, tambem nota que hi\ urn numero elevado de artigos com baixa freqilencia de 

cita<;:5es. Os numeros encontrados por aquelas autoras sao ainda mais acentuados do que os 

aqui relatados (65% dos artigos foram citados entre I e 20 vezes), sendo que a amostra 

delas engloba todos os grupos da referida comunidade e nao apenas os lideres, como faz 

este trabalho. Outra diferen9a metodol6gica do estudo das autoras, ja mencionada no inicio 

deste capitulo, e o fato delas utilizarem apenas as revistas da subarea de imunologia, 

classificadas pelo lSI, nao incluindo as publica<;:5es mais interdisciplinares20 

Alguns comentarios de editores de revistas especializadas mencionam este fen6meno de 

baixa cita<;:ao dos artigos publicados nas revistas intemacionais: 

"0 impacto da citaciio. da produciio cientifica do Brasil. em termos de citacoes 
nJo e alto. e deveria alertar OS cientistas locais de que a qua/idade e nJo a 
quantidade e 0 as pee to mais importante "... "dad as as maio res exigencias para 
definir a qualidade de um trabalho de pesquisa, deve-se ter o cuidado de escolher 

a area ou sistema a ser pesquisado, com base na originalidade e na relewincia; 
igua/mente a mais adequada merodologia, nao obstante as necessarias associat;oes 

20 0 total de artigos ana!isados pelas autoras e de 625, no periodo de 1981·93. 
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e coopera9iio com ourros grupos de pesquisa ... os resultados siio entiio analisados 
dentro de uma perspectiva de contribui9iio conceitual e usa pnitico ... ". 
(TRA V ASSOS, 1994, p. 322) 

E valido pensar que a reduzida cita9ao internacional pode estar sendo influenciada pela 

baixa aceitas;ao dos resultados pelas revistas de maior impacto e com caracteristicas, entre 

outras, de rela96es de autoria conjunta21
. 

Analisando os dados deste estudo, nos grupos de alta freqtiencia de cita9ao chegou-se a 

confirmar que os artigos mais citados corresponderam aqueles publicados em revistas de 

maior impacto PIC=4, por exemplo, New England Journal of Medicine, Nature Genetics, 

Lancet, Nature Medicine, Journal of Jmunology, Proceeding of the National Academy of 

Science of USA. Estes artigos apresentam co-autoria multipla que varia entre 5 e 18 autores, 

em geral, de diferentes instituis;oes, sendo que apenas dois deles apresentam menos autores 

(2). 

E importante observar que, por tras da tensao que se verifica (entre a contribuis;ao 

conceitual e o uso pratico dos resultados) na busca pela aceita9ao do trabalho de pesquisa 

nas revistas internacionais de maior nivel, existe a procura pelo reconhecimento dos pares 

para legitimar o trabalho cientifico (MULKA Y,l977). Esta busca pelo reconhecimento 

influi na maneira pela qual os grupos atuam e organizam suas estrategias internas, visando 

alcans;ar o melhor posicionamento dos resultados de pesquisa e juntar esfors;os que possam 

contribuir para esse objetivo, tal como foi mencionado no seguinte depoimento: 

"Antes era muito facil porque voce so publicava na sua linha e havia poucas 

revistas... agora como o que conta sao as revisras de maior impacto. isro 

acrescenta uma dificuldade maior porque quando voce quer romper a barreira e 
publicar nas me/hares revistas da imunologia. voce ia e olhado em profundidade: 
seu artigo deve ter bases muito s6lidas para que voce seja considerado. 
Dependendo de onde se quer publicar, voce devera ser seguidor ate do mais 
minima detalhe. se voce quer ser aceito pelas revistas que niio siio as do grupo de 
pares" ... "Se voce quer elevar o nivel, as coisas come9am no projeto ... as vezes 

tern coisas do azar mas par regra geral a revista de alto impacto e 0 final do 
caminho, que voce inicia ao formu/ar seu projeto ... voce precisa estar engajado no 
iimbito internacional para poder resistir ao embate e as criticas internacionais" 

(pesquisador colombiano) 

21 
Das relayOes de autoria trataremos em profundidade no capitulo III. 
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Observa-se neste depoimento que, alem do lema de pesquisa, o rigor em outros detalhes 

como, por exemplo, ter bases s6lidas e citar os principais autores da area, podem constituir 

urn elemento-chave dentro da perspectiva de contribuic;:ao ao conhecimento, aumentando as 

possibilidades de ter urn reconhecimento de outros pares. 

Considerando este argumento, e valido pensar que na procura da aceitac;:ao pelos pares 

intemacionais, a comunidade teria uma preferencia por referenciar mais os trabalhos dos 

pares intemacionais que os nacionais. Ver o que os depoimentos revelam com respeito a 

essa pratica: 

"Niio existe preconceito. Eu leio tudo o que aparece. Nos pub/icamos mais 

internacionalmente, mas Iemos tudo. Aqui se le trabalhos nacionais e 
internacionais. E me refiro ao que seta necesscirio citar. incluindo ate o que as 
vezes aparece nos congressos. As vezes algumas revistas niio aceitam publica9oes 
em congressos, entiio voce poe trabalho niio pub/icado ... " (pesquisador brasileiro) 

"Eu vou no Medline e [a90 consulta par meu lema. Come90 do mais recente ate I 0 

anos a atras. Eu vejo quem tem o trabalho mais interessante, quem esta mais 
avan9ado. Nessa parte de refim?ncia. o foco central e seu trabalho. Inclusive meu 
trabalho so cito se estiver relacionado com a propos/a." (pesquisador brasileiro) 

" ... Se voce quer pub/icar internacionalmente tem que citar internacionalmente. 
ainda que algumas vezes isto seja muito limitado porque 0 lema e demasiado 

especializado e tem que publicar nacionalmente". (pesquisador brasileiro) 

Nota-se nestes depoimentos uma estrita relac;:ao no uso das referencias com relac;:ao a 
especializac;:ao do tema de pesquisa. 0 que quer dizer que existe consenso quanto a pratica 

da referencias e de citac;:ao dos pares intemacionais, no que diz respeito ao rigor no 

acompanhamento dos avanc;:os da area. 

Adicionalmente, observa-se o uso acentuado de bases de busca intemacional, assim 

como de revistas eletr6nicas que tern permitido uma rapida absorc;:ao da informac;:ao. Isto 

permite manter a qualidade exigida pelos pares intemacionais e os editores de revistas. No 

entanto, e valido mencionar que o acesso eletr6nico do artigo e parte da cultura tecnol6gica 

das novas gerac;:oes, ja que o contato fisico como artigo tern diferentes valores para alguns 

pesquisadores. Na procura de atingir este objetivo e de fortalecer os grupos de pesquisa e a 

p6s-graduac;:ao, alguns programas de apoio das agencias de amparo it pesquisa, da ultima 
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decada, tem-se destinado a atualizar a infraestrutura e a ampliar a aquisi<;:ao de peri6dicos 

especializados. 

"as tecno/ogias da internet tern contribuido muito para o acesso aos escritos dos 
pares internacionais de maneira mais rG.pida e econ6mica, inclusive antes do 

artigo ser publicado na revista" (pesquisador colombiano) 

" ... e importante que os novos pesquisadores tenham a oportunidade deter o artigo 
fisicamente, e nao so pel a internet ... " (pesquisador brasileiro) 

"o esfon;:o dos ultimos tempos das agencias financiadoras em prover verba para a 
compra de revistas tem sido um ponto muito favoravel para poder estar atua/izado 
na area" (pesquisador brasileiro) 

Por outro !ado, e importante observar que alguns dos fatores que podem influenciar o 

menor numero de cita<;:6es tern rela<;:ao com a maior publica<;:ao nacional, necessaria para os 

temas especializados no nivel local, mas que restringem a possibilidade de ser lido 

internacionalmente, inclusive das revistas nacionais internacionalmente indexadas, para o 

caso brasileiro.Ver o que os depoimentos revelaram neste sentido: 

"Alguns dos peri6dicos sao muito bans, mas eu prefiro publicar nas revistas 
famosas porque voce e mais lido. Isso voce sabe pelo pedido das separatas" 
(pesquisador brasileiro) 

Tal como ja assinalado pelos estudos de KRAUSKOPF eta!. (!995, p.24), 

"geralmente o baixo impacto da maioria das revistas latino-americanas pode 
desencorajar os 'me/hares e mais brilhantes' pesquisadores /atino-americanos 

para submeter seus trabalhos nas revistas domesticas e preferem exportar seus 
manuscritos aos periodicos estrangeiros ... no entanto, os pesquisadores latino
americanos preferem publicar nas revistas mainstraim do mundo e nao nas de seu 
pais." 

Adicionalmente, pode-se observar no depoimento abaixo que outro fator que influi para 

a menor quantidade de cita96es e a mudan<;:a de paradigma da linha de trabalho no qual uma 

comunidade ja e reconhecida. Este fator exerce uma tensao maior para posicionar os 

resultados de pesquisa e encontrar maior reconhecimento econ6mico e cultural de seus 

pares. 

"Tern havido duas etapas na minha produtividade. Na primeira eu estava numa 
fase muito romdntica, eu queria (azer a imunologia da melhor qualidade no Brasil, 
pura, de (i-onteira. Durante alguns anos eu tentei fazer isto. Eu considerava que 
meus a/unos eram os me/hares, mas a verdade e que esses trabalhos contribuiram 
muito mais para a jorma9ao dessas pessoas. Mas pouco Jesses trabalhos (oram 
citados, nao tiveram impacto, nao (oram publicados em revistas maravilhosas. 
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Depois de muitos anos, eu decidi sair novamente e repensar o que achava a 
respeito ... depois eu comecei ap/icar uma nova estraliigia de fazer pesquisa. Deixei 
o romantismo de !ado e decidi trabalhar nas doen9as parasitarias ... primeiro 
porque era uma area de muita tradi9ao na pesquisa brasileira e porque era uma 
eirea mais (cicil para voce conseguir recursos. E em segundo Iugar, nesta tirea 

existem muiras pessoas da cirea. de patologia que niio sabiam imunologia. entiio eu 

achei que com minha formacao previa eu reria muito a contribuir... e fiz uma 

opcao obietiva. rea/ista e de certa maneira oportunistica ... eu tenho mantido isso, 
mas eu procuro ... se e chato eu vou para outro !ado.... eu continuo na pesquisa 
basica, mas dentro de uma tematica de interesse social" ... Dentro de minha 

segundo etapa, a colaborac;ao tem sido absolutamente essencial. Agora estamos em 
revistas de impacto muito maior e sem duvida tem sido gracas a colaboracao 
institucional, nacional e internaciona/." (pesquisador brasileiro) 

E importante resgatar duas coisas neste ultimo depoimento. A primeira tern rela<;:ao 

com a facilidade de intera.;:ao que a imunologia, como area interdisciplinar, oferece, 

para que nos momentos de tensao urn grupo possa adaptar-se a necessidade de troca. 

Em segundo Iugar, a facilidade de socializa<;:ao que o grupo manifesta com seus pares 

institucionais, nacionais e intemacionais, com o objetivo de melhor posicwnar os 

resultados da produ<;:ao cientifica nas revistas de maior impacto, recebendo o 

reconhecimento dos pares. 

Finalmente, outro fator que est:i por tr:is da pr:itica de publica<;:ao e que tern 

constituido fator-chave de exito para alcanyar 0 reconhecimento intemacional e 0 

trabalho em grupo. Assim tern se manifestado expressamente a comunidade de 

imunologia: 

"A ciencia deve ser feita de maneira seria e obietiva e tudo isso s6 pode ser 
apresentado com resultados e publicacoes com a avaliadio dos pares ... a difusao 

para a sociedade civil e importante, mas a va/ida9ao dos resultados deve ser feita 
pelos pares. Estes resultados nao sao pessoais, existe minha lideranca neles mas 
isto aqui e produto de um trabalho conjunto de um grupo, de meu grupo,no qual 
afortunadamente cada um ja tem come9ado a posicionar-se como lider de outros 
grupos ... Antes de ir embora, para onde quer o que seja, eu desejo que fiquem aqui 

alguns lideres capazes de perpetuar isto, com a filosofia que eles creem" 
(pesquisador colombiano) 

"Eu optei conscientemente por trabalhar neste grupo. Acho que isto e uma coisa 
muito importante. Entao, quem fica aqui e quem esta disposto a trabalhar em 
grupo, que quer inreragir multidisciplinarmente porque acredita nisto. acredita no 

grupo. Est a nao e s6 a filosofia do chefe de toda a equipe, e a filosofia de quem 
quer trabalhar com e/e porque, senao, voce acaba caindo fora. Se voce e muito 
individua/ista. voce nao agiienta isto, voce nao consegue trabalhar neste esquema. 
Mas em minha vida toda eu acreditei que a ciencia seria e de verdade s6 podia ser 
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produzida por interacao, com a utilizacao de conhecimento de pessoas diferentes, 
jogando tudo no mesmo saco. Eu niio acredito que o individuo sentado numa 
salinha ali. sozinho. consiga fazer uma boa cif!ncia, a nao ser que ele seja um 
genio. Esse niio esta mais aqui, essejafoi embora. Entao a grande raziio pela qual 
a produtividade nesse laborat6rio. deste grupo e tiio grande e porque a genie 

traba/ha dessa forma. Quem niio consegue interagir, quem niio consegue trabalhar 
com os seus coiegas, quem niio consegue moldar-se neste esquema cai fora" 
(pesquisador brasileiro) 

Em suma, observou-se neste capitulo que os canais de publica<;ao jogam urn papel 

importante na pnitica de produ<;ao dos grupos da comunidade de imunologia em estudo, 

ja que sao a fonte de dissemina<;iio dos resultados de pesquisa entre os pares. Os canais 

nao sao escolhidos simplesmente pelo fato de pertencer a uma determinada subarea do 

conhecimento. Outros fatores influenciam esta escolha, tais como: a procura de maior 

reconhecimento intemacional, a busca de solu<;oes para os problemas locais com base 

no trabalho interdisciplinar. Algumas classifica<;oes intemacionais dentro das quais os 

canais de publica<;iio se encontram (areas e subareas de pesquisa, nivel de pesquisa e 

fa tor de impacto) podem ser interpretadas a partir de uma analise bibliometrica que 

permitem caracterizar os padroes de publica<;ao das comunidades cientificas. No 

entanto, deve-se ter cuidado ao tirar conclusoes gerais, uma vez que podem estar 

ocultando as especificidades do trabalho de pesquisa de cada urn dos grupos que 

revelam os fatores sociais que os motivam. 

Neste estudo, a analise bibliometrica permitiu observar, entre outras coisas, que 

grande porcentagem da produ<;ao na area de imunologia pela comunidade brasileira e 

colombiana esta publicada nas revistas nacionais indexadas e em revistas de outras 

subareas que revelam a interdisciplinaridade da imunologia e os niveis de 

relacionamento dos grupos com outros pares. A diversidade de escolha dos titulos por 

parte das duas comunidades foi devida a formas particulares de organiza<;iio intema e 

aos maiores ou menores vinculos com os programas de p6s-gradua<;ao e o setor de 

servi<;os de saude. 

Com base nas entrevistas, pode-se verificar alguns aspectos importantes que ajudam 

a interpretar de maneira mais acertada as informa<;6es bibliometricas. Verificou-se, por 

exemplo, que faz parte do treinamento dos novos pesquisadores o incentivo it 
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apresenta91io de trabalhos aos pares nacionais por meio de congressos. 0 objetivo e 

obter uma maior consolida9ao de suas subareas de trabalho, pratica esta tambem 

influenciada por fatores extemos tais como as possibilidades de financiamento de seus 

agencias de apoio a pesquisa e criterios de sele9ao dos editores intemacionais. 

De maneira geral, os indices revelaram que a mais do 50% dos resultados de 

pesquisa da comunidade brasileira foram publicados em revistas de baixo impacto 

enquanto comparado com os da produ91io colombiana os quais foram publicados em 

canais de maior impacto. Urn dos motivos que podem explicar este comportamento e a 

existencia de revistas nacionais indexadas no caso brasileiro, que nao se verifica no 

caso colombiano, for9ando esta comunidade a buscar outros canais de divulga9ao de 

seus trabalhos. Outro motivo e a politica das institui96es financiadoras da Colombia, 

que orientam a publicayao em revistas que, segundo elas, garantam sua efetiva difusao 

na comunidade cientifica e a submetam a critica autorizada. 

Os indices de influencia da literatura em rela91io aos novos trabalhos sao baixos 

nestas duas comunidades, no entanto fatores como o trabalho em colaboraqao com 

outras subareas de conhecimento e com pares intemacionais afetam a visibilidade da 

pesquisa destas duas comunidades. 

J\o seguinte capitulo, serao tratados os aspectos das rela96es de colabora91io que se 

manifestant nas rela96es de autoria, assim como os conceitos da comunidade de 

imunologia referentes a colaborayao cientifica. 
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CAPiTULO III. AS RELA(;OES DE COLABORA(;AO NA PRODU(;AO 

CIENTiFICA 

Este capitulo tern como objetivo apresentar os vinculos de colabora91io da comunidade 

de imunologia na Colombia e no Brasil e identificar alguns dos fatores sociais que tern 

influenciado a forma<;:ao de tais vinculos durante a ultima decada. 

As fontes de informa<;:ao para este capitulo constituem-se tanto de dados quantitativos 

como qualitativos. Os primerios referem-se a dados de co-autoria da produ<;:ao cientifica 

publicada que foram interpretados a luz dos segundos, OS quais sejam, informa<;:6es 

derivadas dos depoimentos concedidos nas entrevistas. 

Os resultados do estudo empirico sao apresentados em duas partes distintas. Na 

primeira parte, esclarece-se o conceito de colabora<;:ao cientifica para a comunidade de 

imunologia, com base na analise dos depoimentos dos pesquisadores entrevistados. Na 

segunda parte, apresentam-se as tendencias indicadas pelos dados de co-autoria, procurando 

responder quais vinculos de colabora<;:ao contribuiram para o crescimento da produ<;:ao 

cientifica publicada. Finalmente, sao analisados alguns fatores que influenciaram nas 

rela96es de colabora9ao nacional e intemacional, durante a ultima decada, focalizando 

especialmente aqueles aspectos do carater social das duas comunidades, quais sejam, 

influencia de escolas de pesquisa e circulos sociais, fatores geograficos e elementos de 

linguagem. 

3.1. A colabora~ao cientifica e as rela~oes de co-auto ria 

Antes de analisar o indicador de co-autoria e importante esclarecer o que a comunidade 

em estudo entende por colabora<;:ao e as contribui96es esperadas ao estabelecer uma rela<;:ao 

de colabora<;:ao. Dizem alguns autores que a co-autoria retrata apenas uma parte das 

contribui<;:6es feitas na colabora9ao (EDGE, 1979; KATZ&MARTIN, 1997; 

PETER&VANRA.AN, 1991). Ate o momenta, sao poucos os estudos empiricos que 

procuram esclarecer o conceito da colabora<;:ao (MELIN&PERSON, 1996), mas este 
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esclarecimento e necessaria e se justifica porque existem outros aspectos soc1ms nao 

explicitos que podem deixar as negocia<;oes mais abertas numa rela<;ao de colabora<;ao, as 

quais devem ser consideradas. Estas negocia<;oes dependem do campo disciplinar a 

analisar, dos setores que se inter-relacionam, dos paises onde ocorrem e do tempo 

(K.ATZ&MARTIN, 1997). A forma<;ao academica e intelectual e o ambiente onde os 

colaboradores estao inseridos tambem jogam urn papel importante nestas negocia<;oes 

(MELIN, 2000). 

Levando em conta a complexidade que envolve as rela<;5es de colabora<;ao, procurou-se 

esclarecer com a comunidade entrevistada como ela define a colabora<;ao cientifica e as 

contribui<;5es cognitivas e sociais esperadas. Os depoimentos apresentados ao Iongo desta 

se<;ao revelam os principals aspectos mencionados sobre esta questao: 

"A co/abora9Cio cientifica e uma maneira de viver eu acho que sem isso a gente e 
besta. Eu procuro colaborar com urn monte de gente por duas razoes: I) de ordem 
te6rico-conceprua/... a ciencia deve ser feita em conjunto, 2) de ordem 

estrater;ica ... e muito mais barato e mais rapido. EntCio, eu procuro fazer isso da 
melhor maneira passive/." (pesquisador brasileiro) 

A colabora<;ao estrategica e urn tipo de colabora<;ao que so se verifica do ponto de vista 

tecnico e as contribui<;5es recebidas sao vistas pelos pesquisadores como urn tipo de ajuda 

para complementar ou suprir necessidades. Ainda que gere trabalhos em co-autoria, e urn 

tipo de colabora<;ao vista como uma troca de urn bern por outro (de equipamentos, de 

protocolos, por exemplo) ou de ajuda para os colegas, que, ainda que seja necessaria, 

muitas vezes nao e satisfat6ria porque nao consegue superar as expectativas de discussao 

cientifica que ocorrem naquelas colaborac;5es de ordem te6rico-conceitual. 

"As vezes a colabora9Cio e reso/vida quase como urn neg6cio, jci que existem 
parceiros que acabam realizando tare(as que, par uma serie de razoes, voce 
evidentemente nCio pode [azer mais rcipido aqui dentro do laborat6rio ... EntCio, e 

importante que voce a jude os outros tambem .... mas alguns se envolvem de repente 
num projeto fazendo as suas pr6prias idi!ias, a co!aboracao nao necessariamente 
se esgota na realizacCio de uma determinada etapa tecnica do trabalho porque com 
esta conversa, com esta possibi/idade de voce viajar junto. de sonhar junto, de voce 
ir o mais Ionge que puder ter ideias (antasticas. Assim, entre tantas outras 
parcerias, muitos co/aboradores com quem eu trabalhei, rea/mente o 'fulano 'foi a 
pessoa com a qual eu mais me identifiquei ... " (pesquisador brasileiro) 
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Por outre lade, a colaboravao de ordem te6rica, chamada por outros pesquisadores 

como colaboraviio de ordem pontual, ainda que possa ocorrer, nao e uma rela9ao de 

colaboravao atrativa para alguns dos pesquisadores se ela nao for estabelecida num 

contexte de maier convivencia com os colaboradores. 

"Na colabora9iio cientifica, que eu chama de pontual, eu sou muito procurado 
porque tenho uma questiio de interpreta9iio ... mas eu preciso compartilhar mesmo 
porque colaborar significa o que? Signi(ica que aliim do aspecto de entrega, tern 

urn aspecto de recebimento, de questiio humana. Responder uma questiio cientifica, 
eu ja respond! wirias vezes ... voce responde para algumas pessoas au voce da 

sugestoes do que jazer ... e urn tipo de colabora9iio que voce jaz, mas e urn tipo de 
colaboraqiio que niio exige para mim convivencia. Colaborar cientificamente, 

como eu acho, eu tenho que conviver. se eu niio conhecer a pessoa. se eu nao 
conhecer o trabalho, as perguntas que usaram aqui, fica uma coisa horrivel, uma 
coisa mecanica, como se josse uma gavetinha que voce abre a gaveta e ah! a 
resposta esta aqui' ... " (pesquisador brasileiro) 

" ... colaborar e partilhar a necessidade de esrabelecer conhecimento ao redor de 
urn lema, e parti/har as jorta/ezas e as debi/idades de ambos OS grupos ... existe 
uma colabora9iio cientifica quando Iemos objetivos comuns ao redor de uma 
pergunta e se partilha infra-estrutura, metodologias ... (azendo urn cantata direto 
entre as pesquisadores, visitas em ambos os laborat6rios, aproveitando recursos e 
fazendo pesquisa em grupo" (pesquisador colombiano) 

"As colabora9oes nascem mais como uma iniciativa pessoal. Uma colabora,:iio 
Jrutifera e pura questiio de quimica" (pesquisador colombiano) 

Nota-se que as afinidades pessoais entre os colaboradores constituem-se urn fator 

importante para facilitar a troca de ideias para iniciar os vinculos de colaborayao e 

potencializar futuras intera96es entre as redes. Intera96es estas que, na grande maioria das 

vezes, sao iniciadas em reunioes, congresses, encontros cientificos ou com seus mestres, e 

permanecem durante a vida academica. 

" ... siio grandes amigos os meus colaboradores, as pessoas com quem eu colaboro 
na maim·ia das vezes. Siio pessoas com as quais tenho uma interaciio 

extraordinaria" (pesquisador brasileiro) 

"para dizer 0 que e colabora,ao cientifica, eu so tenho que repetir umafrase de urn 
grande cientista muiro importante e grande amigo meu, que me diz: voce deve 
trabalhar com alguem e nunc a para alguem ... " (pesquisador brasileiro) 

" ... Meus colaboradores mais diretos siio meus alunos do doutorado ... " 
(pesquisador brasileiro) 
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"Se voce nCio conhece as pessoas, voce se infOrma primeiro com os co/egas que tern 
experiencia com ele ... Sem voce nCio tern empatia com algwim e melhor nao 
interagir ... entCio eu s6 interajo com quem tenho uma certa afinidade ... vamos 
dizer, afinidade biol6gica, uma afinidade na maneira de discutir, de estar aberto as 
discussoes. As interacoes tern que ser (eitas por individuos que tern uma forma 
parecida de se comportar com a ciencia, que tern o mesmo comportamento etico, a 
mesma forma ou semelhante forma de ver" 

Em suma, os depoimentos anteriores revelaram que, empreender uma colabora.;:ao vai 

alem da busca de partilhar de ideias, recursos fisicos, financeiros e novas tecnicas. Os 

sentimentos e os aspectos s6cio-culturais e intelectuais dos pesquisadores, influenciam, em 

maior ou menor grau, as rela<;:oes de colabora<;:ao cientifica. 

Alem disso, a tradi<;:ao do grupo no estabelecimento de rela<;:oes de colabora.;:ao e o grau 

de intera<;:ao que se verifica entre os colaboradores influencia a hierarquiza9ao no 

reconhecimento do colaborador, no momento da publica.;:ao. Os estudos da sociologia da 

ciencia tern mencionado que a colabora9iiO e formalmente agradecida com uma rela<;:ao de 

autoria em artigos conjuntos (BEAVER&ROSEN, 1978, 1979). Recentes estudos 

empiricos tern confirmado que aspectos culturais dos pesquisadores, interesses individuais, 

priiticas locais pr6prias dos grupos de pesquisa influenciam as possiveis negocia96es que 

podem existir por triis do indicador de autoria e que, dependendo do tipo de colabora91io 

que foi estabelecida, a contribui<;:ao recebida por urn colaborador pode ser reconhecida na 

autoria, nos acknowledgements1 ou, em casos extremos, nao ser registrada (LAUDEL, 

2001)2 

Os seguintes depoimentos confirmam a concordancia que existe entre os pesquisadores 

da comunidade em estudo referente as rela96es formais estabelecidas na colabora91io e 

expresados pelo indicador co-autoria. 

"Uma colaborat;iio cientifica para lela en valve troca de idetas, e se manifesta com 

artigos publicados conjuntamente. E uma colaborat;iio informal e a que se da, par 

1 A manifestavao dos agradecimentos e estudada no capitulo IV deste estudo. 
2 Este autor, baseado num amplo trabalho qualitative, classifica a colaboravao em seis tipos: i) colaboravao de 

trabalho; ii) servivo de colabora<;ao; iii) transmissao de know-how; iv) voltada para prover acesso a 
equipamentos; v) estimulayao mutua; vi) rela<;6es de assessoria. Os estudos de LAUDEL (2001) analisam 
as variedades de colabora<;ao interdisciplinares que se verificam em 57 grupos da Alemanha, em dois 
CRCs (Collaborative Research Centre) e em areas interdisciplinares que compreendem a biologia, a fisica 
e a quimica. 
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exemplo, na troca de reagentes irnportantes e pode ser vista nos 
acknowledgements'' 

"As vezes niio se gerarn artigos conjuntos porque e urna colaboraciio rnais 

descomprornissada. Aqui nos Iemos rnuito bans equiparnentos, entiio as pessoas 
pod em vir e usar rnesmo. Eu niio precis a conhecer quem vern, ele fa! a !a direto corn 
as tecnicos, niio gosto que pessoas sintam que estiio me devendo urn favor. Como 
eu recebi, eu de. Voce niio deve fechar as portas para ninguem ... " (pesquisador 
brasileiro) 

Na se<;:ao que se segue pode-se verificar o que os resultados quantitativos apresentados 

pelo indicador co-autoria permitem observar. 

3.2. Produ~iio cientifica publicada em co-autoria 

Apresentam-se aqui os resultados quantitativos do indicador co-autoria no que diz 

respeito ao comportamento da co-autoria multi pia e da co-autoria no ambito local, nacional 

e internacional do trabalho conjunto. 

3.2.1. Padriio de co-autoria miiltipla 

Os niveis de co-autoria variam de acordo com a area em estudo, tendendo a ser maiores 

nas ciencias de carater mais experimental que naquelas de carater estritamente te6rico 

(STEFANIAK, !982). As ciencias que envolvem atividades de laborat6rio demandam urn 

trabalho coordenado e planejado por parte do grupo, na procura de urn objetivo comum 

(STOKES&HARTLEY, 1989). 

Levando-se em considera<;:ao o que foi dito e as caracteristicas tanto de ciencia basica 

como de ciencia aplicada presentes na imunologia, e de se esperar que exista urn maior 

numero de autoria con junta do que individual na publica<;:ao da comunidade analisada. Por 

outro !ado, dependendo do grau de inter-relas;ao envolvendo equipes de trabalho nas 

distintas subareas disciplinares, o numero de co-autores pode aumentar. 

Assim, os resultados apresentados na Tabela 3.1 confirmam o padrao de autoria 

multipla das ciencias basica e experimental da imunologia, conforme ressaltado 

anteriormente (Ver tambem Figura 3.1). 
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Tabela 3.1. Distribui~iio da produ~ao da comunidade de imunologia por paise numero de autorias 
periodo 1990-1999 (em%) 

No. Autorias Brasil ColOmbia 

1 1,85 1,55 

2 9,23 5, 15 

3 14,46 7,22 

4 18,77 12,89 

5 17,23 11,34 

6 13,69 15,98 

7 10, 15 16,49 

8 6,31 9,79 

9 2,92 4,64 

10 
2,3 ~I 2,06 

>10 3,08 12,89 

Total Global 100% 1 00'/, 

Figura 3.1. Rela<;ao de co-autoria da comunidade de imunologia segundo o niimero de autorias, 

periodo 1990-1999 (em%) 
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Como pode ser observado na Figura 3.1. acima, as maiores porcentagens da produvao 

estao concentradas na autoria entre 3 e 6 autores e entre 4 e 7 autores para a comunidade 

brasileira e colombiana, respectivamente. Outro fato que chama atenyao e a existencia de 

urn alto numero de autorias (mais de 10 autores) para a comunidade colombiana. 
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Por outro !ado, esta informa~ao sobre o tamanho das autorias podem estar mostrando 

certa hierarquiza91io no desenvolvimento do trabalho que e refletida na ordem de autoria. 

Assim como a tradi9ao do grupo em incluir ou nao todos os membros da equipe na 

publicayao dos resultados de pesquisa. Por exemplo, em urn grupo com maior numero de 

autores pode-se pensar que houve dificuldade no momento de decidir a ordem dos autores. 

No entanto, verificou-se que ha. consenso na maioria dos grupos estudados, tanto na 

comunidade brasileira, como na colombiana, quanto ao fato de que a ordem dos autores e 
feita de acordo ao grau de contribuiqao recebida por parte dos que participaram no projeto 

(LINDSEY, 1980). No que diz respeito a este ultimo aspecto, os estudos de LAUDEL 

(2001, p. 273) assinalam que na pesquisa mais experimental existe divisao do trabalho entre 

atividades te6ricas e estrategicas, que sao realizadas pelos lideres dos grupos, e atividades 

experimentais que sao conduzidas pelos demais integrantes. Neste caso, quem realiza os 

experimentos converte-se no primeiro autor e o lider se posiciona como ultimo autor. 

A comunidade de imunologia entrevistada afirma tambem que nao existem hierarquias 

intemas no momento da publicayao, desde que todos os membros do grupo tenham 

cumprido seu papel, conforme negociado no inicio do trabalho. 

" ... Meus alunos de p6s-graduar;:ao sao meus colaboradores mais diretos. A qui, a 
ordem na autoria e por contribuir;:iio mesmo, aqui niio existe chefia .. " (pesquisador 

brasileiro} 

"Antes os grupos eram muito menores. EntCio, nCio tinhamos problemas e todos 
tinham direito de figurar, respeitando sempre a ordem do primeiro Iugar para 

quem teve a idba ou para quem tinha realizado a maior parte das descoberlas. 
Mas agora esta um pouco mais dificil porque nao sao s6 as pessoas do grupo, 
agora sao estudos mullicentricos, ja que Iemos contribuicoes de lodos os lugares e 
lodos liim OS mesmos direilos que n6s Iemos. Assim voce define com OS 

pesquisadores como vai ser esse lrabalho, e se esforr;:a para que cada um lrabalhe 

nas pesquisas nas quais lenha mais experii!ncia ... " (pesquisador colombiano) 

No caso da multipla autoria que envolve grupos de diferentes institui96es pode ocorrer 

que, no momento da publicayiio, as regras nao sejam seguidas por motivos tais como a 

propria natureza do trabalho cientifico. Esta transgressao its regras e comum ainda que, na 

maioria das vezes, os pesquisadores sigam o padrao anteriormente mencionado, no qual a 

ordem da autoria e dada segundo as contribui96es de cada autor e cuja decisao e tomada por 
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meio de processos de negocia<;:ao feitos no inicio do trabalho, evitando os mal entendidos 

com os colaboradores nas etapas posteriores. Veja o que o depoimento a seguir permite 

confirmar: 

"Nesses casas voce aprende que. se e um projeto multinacional e multi
instituicional. voce deve definir des de 0 come£0 qual sera a ordem da autoria. para 
que as pessoas niio fiquem chateadas quando colocadas na metade e niio na 
primeira linha que e onde teriam maior visibilidade. Mas. as vezes. na pesquisa. as 
coisas niio podem ser tracadas com um cordel. Se inicialmente voce pensava que 
tinha direito, ao final isso niio acontecia( .. .) pais, para finalizar a pesquisa, voce 
deveria tamar outro caminho que niio estava no projeto original. Assim, a pessoa 

que pensou e contribuiu com a melhor ideia. para continuar o projeto, ainda que 
niio esteja num Iugar destacado inicialmente pode passar a ocupar as primeiras 
linhas na hora da publicat;iio" (pesquisador colombiano) 

No entanto, existem acordos que variam com o projeto desenvolvido e e relevante 

mencionar que experiencias anteriores podem influenciar a espontaneidade de trabalhos 

con juntos futuros e limitar os vinculos de colabora<;:ao com os pares de suas pr6prias redes. 

Por outro !ado, experiencias exitosas e a tradiqao de alguns grupos no trabalho mais 

interdisciplinar podem incidir nos niveis do indicador de autoria, tal como assinalado por 

alguns pesquisadores: 

"Tudo isso e um processo de aprendizado( .. .) quando voce se envolve com um 
grupo de fora voce aprende que deve fazer um contrato muito bern estabelecido ... 
Quando fica uma coisa meio vaga. voce pode ate (icar sem Iugar na autoria ou na 
patent e ... " (pesquisador brasileiro) 

"Nos jamais tivemos problemas com a ordem dos autores, nem jicamas de fora ... E 
que voce deve conhecer muito bern seus parceiros ... " (pesquisador brasileiro) 

"Minhas cooperacoes tern sido bastante espontdneas. de pesquisador a 
pesquisador. niio e nada nem sequer institucional; nenhuma cooperat;iio tem sido 

planejada; todas elas partiram da colocat;iio de meus colegas em congressos de 
outras areas. Quando eu VOU e exponho OS traba/hos, no convfvio e que surge a 
interat;iio, de maneira Iota/mente informal (...) Minh a estrategia e ir aos 

congressos de outras tireas. ndo propriamente da imunologia ... eu vou aos 

congressos onde eu procuro aprender as interfaces, eu niio freqiiento congressos 
da mesma area porque eu niio gosto de repetit;i5es. Eu sei o que eles dizem, eu 
acompanho a literatura, entiio eu niio vou ouvir repetit;i5es ... " (pesquisador 
brasileiro) 

Finalmente, existindo multipla autoria e urn trabalho mais interdisciplinar com outras 

subareas, essas relaqoes de colabora<;:ao estabelecidas em trabalhos com grupos nacionais 

ou no exterior podem ser refletidas nos vinculos institucionais de seus autores. Este tema 

sera tratado na proxima se<;:ao. 
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3.2.2. Padrao da co-auto ria no ambito nacional e no exterior 3 

V arias estudos tern apontado que os trabalhos realizados envolvendo maio res vinculos 

de colaborac;:ao internacional tern impactado positivamente no aumento das publicac;:5es. 

Segundo BEAVER&ROSEN (1978), houve urn crescimento substancial das publicac;:oes 

em co-autoria na ultima decada. Ha, porem, distinc;:oes quanta a intensidade das 

cooperac;:oes internacionais. De acordo com FRAME&CARPENTER (1979), na area de 

medicina clinica os indices de cooperac;:ao internacional sao menores e caracterizam-se por 

apresentar uma colaborac;:ao de carater mais domestico (LECLERC et a!., 1992) e tam bern 

urn forte vies institucional (LUUKONEN et al., 1992, p.l23). Ou seja, nesta area, 

especificamente, segundo o autor, os pesquisadores preferem colaborar com pares da 

mesma instituic;:ao. 

Este comportamento foi verificado para a comunidade brasileira de imunologia no 

presente estudo, tal como observado na Tabela 3.2. Nota-se que os grupos estudados 

apresentaram colaborac;:ao mais freqiiente com pesquisadores do pais e os vinculos de 

autoria forarn, em geral, estabelecidos entre 3 e 6 autores. Na mesma tabela pode-se 

observar que 67% das publicac;:oes em co-autoria destes grupos estao concentradas na area 

da rnedicina clinica, na qual a irnunologia se insere, destacando-se que aproxirnadamente 

40% destes trabalhos tarnbem forarn assinados por urn nurnero de autores que variou entre 

3 e 6. Apenas 0,9% deles forarn assinados por urn unico autor. 

3 Tendo presente que os dados foram obtidos no SCI, e preciso lembrar que existem limitaqoes como o fato 
desta fonte nao contemplar o vinculo institucional de cada autor, individualmente. Assim, para a 

identificayao de vinculos institucionais, segundo o pais de origem das instituiyOes, utilizaram-se mf:todos 

autom3.ticos de contagem, macros que foram fornecidas pelo Bibliometrical Research Group para a 

realizaqao deste trabalho de contagem. 
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Tabela 3.2. Vinculos de co-autoria por area disciplinar e nivel de colabora<;iio para a comunidade de 
imunologia brasileira em estudo, periodo 1990-1999 (em %) 

Areas disciplinares I Nivel de co-autoria Nivel de colaboraciio 

l
i 

Ciencias Ciencias Medicina No. %Total 
BioJOgicas Biomfdicas Quimica Clinica (*) I auto res Brasileiro _ grlJpO nacional 

mista 

1,08 

0,31 

0,46 

0,31 

0, 15 

0,62 

0, 15 

3,08 

0,77 

3,23 

5,08 

5,08 

4,92 

2,77 

2,77 

1,38 

0, 15 

0,31 

0,92 

27,38 

. (**) exterior 

0,92 0, 15 1 1,85· 1,85 

,-·- ___ M9. ____ 2____ _ _____ 9~2.3 I 5,38, _____ U7. 
I 9,231 0, 151 3 14,4611 5,541 6,3)1 

: 12, 15: 0.46: 4 18,77i 4,31: 9,38: 

: 11,69 0,311: 5 I 17,23! 2,92: 10,46: 

o, 15 -·- _l9.:99) 0,31p 6 I 13,69~ 1,69[ _____ ?.:.?.?i 
o, 1s 6,77 o, 1si - -7-·-r ---~-o~-~-5! 1,o8 2,46 

o, 15 4,62 1 8 I 6,31: o,62 3,o8 

2, 15 1 9 I 2.nl o,77 o,62 

1,85 1 10 

1

! 2,31l o, 15 o,n 
2, ]5 I > JO 3,081. 0,92 

0,31 0,771 

0, 15 2,461 

0,77 4,311 

1,38 2,46 

2,77 2,46 

2,92 3,69 

1,54 1,08 

1,08 0,46 

0,92 0,46 

0,77 1,38 

0,46 67,54 1,54
1
Total Br. JOO,ooll 24,31 43,54 12,62 19,54 

Tabela 3.3. Vinculos de co-autoria por area disciplinar e nivel de colabora<;iio para a comunidades de 

imunologia colombiana em estudo, periodo 199r0-'-1'-'9"-9::..9-"" (<em,_0
'-'Voe.L) ______ -, 

Areas disciplinares Nivel de colaboraciio II Nivel de co-autoria 

! I Ciencias Ciencias Medicina I' No. I %Total I mista I 
Biomfdicas Quimica CHnica Fisica I auto res 1 Colombiano grupo nacional (**) exterior I Biologicas 

0,52 

2,06 

0,52 

0,52 

0,52 

1,03 

2,06 

2,58 

3,09 

2,58 

1,03 I 1 I 1,55 1,55 I 

-·-·- _s~~~; 0,52 ~----~- - - - - _57~~-~ I ::~: ~:~; _____ LQ31 

: 9,79: 4 12,89:1 4, 12 3,61 0,52: 4,64: 

: 8,251 1:,1 5 11,34!1 4, 12 1,03 1,55! 4,64 
I 11,34i 6 I 15,98!1 2,58 3,61 2,061 7,731 

3,61 o.
52

: ____ ~~"i~: 1·- +- i -- _l~~~~ ~:~~ ~:~~ ~:~~~---·N6' 
3,09 

~:~~ ,- ---l~~i ~~-/fo-~
1

-·- --~~~f~! :::: 1,03 !:~~~----Hi, 
~---3-.6-1 __ _,23:1.'-.2.:.C0'---0.---'52 -·---7~-.-~~=;:;r~I~~~ -- -;~;.;Jf--1-2_;7:.:;.3:.:;2 __ 1..:.3:.::,4=-0-1-"2"'.8""9 --~-~.;~~ 

* Prodw;ao publicada em revistas nao classificadas em nenhuma area disciplinar, ate o momenta 

** vinculos de colaborayao tanto com autores de institui<;Oes nacionais como do exterior 
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Para o caso colombiano, os resultados dispostos na Tabela 3.3 revelam que maiores 

porcentagens da produ<;ao cientifica desta comunidade apresentaram vinculos de 

colaboras;ao em nivel intemacional. Na mesma tabela pode-se observar que, tal como para 

o caso brasileiro, a colaboravao dos grupos da imunologia esteve concentrada na area da 

medicina clinica. Cerca de 71% dos trabalhos foram publicados em co-autoria com grupos 

desta area e aproximadamente 42% destes trabalhos foram assinados por urn numero de 

autores que variou entre 4 e 7, o que mostra que urn maior numero de pesquisadores sao 

envolvidos na realizavao das pesquisas interativas. Apenas I% dos trabalhos foram 

assinados por urn unico au tor. 

Pode-se salientar, a partir destas tabelas, que os vinculos de co-autoria por grandes 

areas disciplinares por si s6 nao permitem que seja feita uma analise mais aprofundada a 

respeito da interdisciplinaridade que ocorre no ambito dos grupos da imunologia. Para se 

fazer este tipo de analise e preciso que haja uma maior desagregas;ii.o dessas informayoes e 

esta desagrega9ao pode ser conferida nas Tabelas 2.4 e 2.5. 

Uma das explicav6es dadas por UJUKONEN et al. (1992, p. 101) para o 

comportamento mais institucional ou nacional da colaboras;ao esta relacionada com o fato 

de que os pesquisadores nas areas da medicina clinica tern maiores incentivos para 

colaborar nacionalmente por conta de fatores como: necessidade de coletar urn numero 

significativo de amostras e de complementar as habilidades clinicas com experiencias de 

laborat6rio e metodos estatisticos. Esses motivos explicam porque os cientistas das areas 

clinicas esperam encontrar mais colaboradores em seus pr6prios paises. 

Contrariamente, no presente estudo verificou-se que, para alguns grupos, estas 

necessidades nem sempre sao urn incentivo para a colaboras;ao nacional e pode ser que 

acentuem mais os vinculos com o exterior em determinadas especialidades da medicina 

clinica. Isto se desprende, por exemplo, para o caso colombiano, a partir da seguinte 

declara<;ao: 

"Trabalhar com os pares no exterior e mais facil porque no exterior niio tem as 
doen9as locais na mesma dimensiio, enquanto que dentro do pais os grupos que 
trabalham na mesma linha. tem acesso aos mesmos pacientes. e sempre estiio 
competindo pela mesma consulta. Jsso dificulta a di(Usiio eo desempenho. As vezes 
duplicamos esjor9os, pois os grupos que trabalham na mesma linha no pais tem 
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distintos contatos no exterior ... isto se da tambem por urn pouco de dificuldade na 
consecw;Cio da verba e porque as vezes existe urn pouco de ciumes entre quem 
trabalha nas mesmas linhas ... (pesquisador colornbiano)" 

Outros fatores, tambem observados por LUUKONEN et al. (1992), quanto a relac;ao da 

autoria internacional, referem-se ao tamanho do pais em areas mais especializadas. 

Segundo ela, os cientistas dos paises perifericos nao encontram, em seus pr6prios paises, 

muitos pares para interagir e, com o intuito de evitar o isolamento cientifico, procuram uma 

maior colaborac;ao internacional para compartilhar, por exemplo, os custos da pesquisa. 

Estas evidencias foram tambem confirmadas nos estudos de MELIN&PERSON (1996, p. 

373), que assinalam que, as vezes, a dependencia na arena internacional e alta, 

especialmente para os paises pequenos, conseqiiencia 16gica do fato de que os paises 

pequenos interagem com os cientistas disponiveis fora de seu pais, uma vez que existe mais 

chance de colaborar com urn outro pesquisador em outro local, do que no seu proprio. 

Pode-se pensar que os paises maiores, com comunidades maiores, tern maior chance de 

trabalhar com outro par no nivel nacional e comunidades menores tendem a procurar mais 

colaboradores no exterior, evidencias estas que podem ser verificadas no presente estudo 

tanto para a comunidade brasileira como para a colombiana. 

Outros fatores que influenciam o comportamento do indicador de co-autoria tern uma 

relac;ao com os investimentos dos paises nos programas de p6s-graduac;ao e a procura de 

melhor impacto nas publicac;oes em colaborac;ao com seus pares internacionais. Recentes 

estudos realizados em paises perifericos apontam que comunidades de pesquisa menores 

tern grande parte de sua produ.;:ao publicada em revistas mainstream. 0 objetivo desta 

estrategia e produzir uma ciencia mais visivel (NARY AEZ-BERTHELEMOT et al., 

1999)
4

• Adicionalmente, estas autoras assinalam, especificamente para o caso brasileiro, 

que o incremento de artigos publicados internacionalmente tern se dado em periodos de 

estagios feitos no exterior, tendo como co-autores os supervisores de instituic;oes 

internacionais, fator este estimulado por urn alto investimento em programas de p6s

graduac;ao pelas agencias de apoio a pesquisa. 

4 
Estes estudos analisam a colabora~ao cientifica internacional de quatro paises do Mercosul - Argentina. 

Paraguai, Brasil e Uruguai,- a partir de levantamentos feitos na SCI e comparados com uma base de dados 
regional. 
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Com rela<;:ao a estas tendencias, foi observado neste estudo que, especificamente para o 

caso brasileiro, ainda que se tenham feito colabora<;:oes nos referidos periodos de estagios 

no exterior, maiores vinculos de colabora<;:ao ocorreram dentro do pais, sendo a tradi<;:ao 

dos cursos de pos-gradua9ao urn dos fatores que mais favoreceram vinculos nacionais de 

autoria. Quanto ao caso colombiano, influenciaram as estrategias de forrnao;:ao de 

pesquisadores na modalidade de PhD sandwich e os vinculos de colaborao;:ao com os pares 

nacionais que pesquisam no exterior, com possibilidades de amplia.;:ao das fronteiras 

atraves das relao;:oes com suas redes de pares nacionais que trabalham no exterior e 

motivadas pelos nexos culturais. 

"Se insiste na formar;Cio de doutorado com prefenincia pelos programas de tipo 

sandwich que combinam periodos numa universidade do pais com outros periodos 
em universidades estrangeiras que validam a qualidade do orograma nacional e 
o(erecem ooortunidades de contato com a atividade cientifica internacional e 

favorecem estrategias de cooperar;ao internacional de grupos(..). Dutra estrategia e 
a vincular;Cio aos grupos do pais. pelos colombianos e pelos amigos da Colombia que 
pesquisam no exterior atraves da Rede Caldas ·• (COLCIENCIAS, 1992, p. 26!) 

Por outro !ado, e importante observar como a autoria no nivel nacional esta sendo 

afetada por urn maior trabalho em grupo e entre grupos, porem no contexto local. Nas 

Figuras 3.2 e 3.3 pode ser observado como estes trabalhos conjuntos, realizados no pais, 

tern influenciado o crescimento das publica96es, no periodo analisado, quando comparados 

com aqueles trabalhos realizados com institui<;:oes no exterior. Os artigos em co-autoria 

entre os membros do grupo sao aqueles que ocorrem no ambito da colabora<;:ao intema do 

grupo e os artigos elaborados por mais de urn grupo no pais decorrem das relao;:oes de co

autoria com pesquisadores de outros departamentos ou de qualquer outra instituio;:ao no 

pais. 
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Figura 3.2. Perfil da prodw;ao cientifica segundo rela<;Oes de colabora<;ao nacional ou exterior 

comunidade de imunologia brasileira- periodo 1990-1999 (em numeros absolutos) 
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Figura 3.3. Perfil da produ~iio cientifica segundo rela~oes de colabora~ao nacional ou exterior 
comunidade de imunologia colombiana- periodo 1990-1999 
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Para o caso brasileiro, na Figura 3.2 observa-se urn crescimento continuado, ainda que 

com a1guma queda, nos artigos em co-autoria com as institui9oes nacionais, enquanto que 

os artigos com co-autoria no exterior chegam a 15-20 artigos por ano, com tendencia a 
queda a partir de 1996. Pode-se dizer que o crescimento da produ9ao pub1icada na 
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comunidade brasileira estudada foi influenciado pelos mawres vinculos de colabora<;:ao 

estabelecidos com institui<;:oes no ambito nacional e os artigos de co-autoria conjunta no 

mesmo grupo. 

Para o caso colombiano, observa-se na Figura 3.3 que os vinculos de colabora9ao com 

institui96es nacionais sao bastante reduzidos quando comparados aos relacionamentos com 

o exterior, que mostram urn crescimento continuado a partir do anode 1993. Pode-se dizer 

que os maiores vinculos de colabora9ao com o exterior tern influenciado positivamente o 

crescimento da produ9ao cientifica publicada pela comunidade colombiana. 

Conforme mencionado, no caso brasileiro, maiores vinculos de colabora9ao ocorrem no 

ambito nacional, especialmente no ambiente da localidade na qual determinado grupo se 

encontra, e tern contribuido para o crescimento do numero de publica96es da comunidade 

de imunologia durante a ultima decada. Nota-se como e reduzido o relacionamento dos 

grupos de imunologia brasileiros com institui<;:oes de outras localidades (apenas 18% das 

colabora96es ). No caso colombiano, tal como ja destacado, os maiores vinculos internos ao 

grupo e de colabora9ao com o exterior e que explicam o crescimento da publica9ao 

cientifica publicada. E o que indicam a Tabela 3.4. e as Figuras 3.4 e 3.5 

Tabela 3.4. Distribui~iio da produ~iio da comunidade de imunologia, segundo localiza~iio dos vinculos 

de colabora~iio- periodo 1990-1999 (em%) 

I I no grupo ou I 

na cidade I com outra cidade 

' 
do grupo com 

Pais o exterior Total 

Brasil 50,77 I 18,62 30,62 !00,00 

Colombia 19,07 I 6,70 74,23 !00,00 
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Figura 3.4 Relal;Oes de co-autoria, no pais, da comunidade de imunologia em estudo

periodo 1990-1999 (em%) 
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Figura 3.5 Relal;Oes de co-autoria no exterior da comunidade de imunologia em estudo

periodo 1990-1999 (em%) 
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Nos itens a seguir sao apresentados os depoimentos dos pesquisadores entrevistados 

que permitem esclarecer alguns outros fatores que influenciaram os vinculos de 

colabora,ao nacional e no exterior para ambas as comunidades. 

3.3. Fatores que influenciaram as rela~oes de colabora~ao nacional 

3.3.1. Aspectos da proximidade geogr:ifica: o caso brasileiro 

Para o caso brasileiro, a proximidade geognifica no ambito local com os pares nacionais 

permitiu que houvesse urn maior grau de convivencia entre os colaboradores, fator que 

pode ter motivado fortemente a comunidade brasileira a ter maiores vinculos de 

colaboras:ao no nivel locale nacional. No entanto, e importante observar que os vinculos de 

colaboras:ao decorrentes da proximidade geognifica foram possiveis por fatores como: i) 

maior consolida9i'iO da pesquisa na area, e ii) urn processo de aprendizado decorrente da 

convivencia dos pesquisadores. 

3.3.1.1. Consolida~ao de pesquisa na area 

A tradis:ao da pesquisa cientifica no Brasil em torno a grandes centros de Medicina 

tropical, como Instituto Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan, tern sido respaldada desde sua 

origem pelo poder de investimento publico na pesquisa e na formas:ao de pesquisadores na 

area. A pesquisa da imunologia, por exemplo, foi direcionada ao combate do tratamento de 

doens;as tropicais e tern consolidado linhas como imunoparasitologia, produs;ao de vacinas, 

tratamento da doen9a de chagas, entre outras (SANT'A:t'\'NA&MOTA , 2001)
5 

(DOS 

SANTOS&RUMJANEK, 2001). 

5 Uma raiz comum de pensamento na :irea de imunologia foi promovida e incentivada por urn dos primeiros 

imunologistas brasileiros, o professor Otto Bier, que dirigiu, inicialmente, o Centro de Pesquisas e 

Formayao em lmunologia da Organizayao Mundial da Saude - OMS. Nesta epoca, os cursos eram 
ministrados por professores estrangeiros, dado o pequeno nlimero de profissionais qualificados na area. 
Quando foi criado o Instituto Butantan, localizado no Estado de Sao Paulo, este Centro tornou-se 
institucionalmente a ele vinculado, de maneira que o Institute ganhou destaque na area de imunologia. 0 

Butantan, ao incorporar o Centro, passou a ser urn dos disseminadores das v:irias especialidades da 

imunologia para outras instituiy5es, como a imunoparasitologia, urna vez que formou urn nUmero 

substancial de novas pesquisadores e docentes dos futures cursos de p6s-graduayiio do pais. 
(SANT'AN'NA& MOTA, 2001). 
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A tradi.;;ao dos cursos de p6s-gradua9ao na area de imunologia, consolidada no nivel 

doutorado, e tambem em areas basicas relacionadas com a forma.;;ao de profissionais da 

area de imunologia, tern viabilizado a colaboravi'io em alguns estados do pais. Pode-se citar 

como exemplo o relacionamento entre grupos vinculados a universidades como a USP, no 

estado de Sao Paulo (USP-SP e USP-RP); a UFRJ e UENF Rio de Janeiro; a UFMG, de 

Minas Gerais; a UFB, da Bahia, que trabalham com varias linhas de pesquisa nos diversos 

departamentos das Ciencias Biomedicas, como o departamento de patologia, de 

imunofarmacologia, de imunoquimica, de biologia celular. 

Assim, os vinculos de co-autoria no nivel local refletem as rela.;;oes de colaboravao 

academica entre professores na realiza<;:ao de projetos conjuntos enquanto parte da 

forma.;;ao de pesquisadores, que vai desde o aprimoramento ate o p6s-doutorado, 

fundamentais para dar continuidade as linhas de pesquisa, perpetuar as correntes de 

pensamento comuns e partilhar os ganhos do reconhecimento cientifico. 

"0 que eu (aco e para que as pessoas que eu forma dentro de meu laborat6rio 
continuem mantendo vinculos cientificos fortes. For exemplo, alguns que fizeram 

comigo inicia9iio cientifica e doutorado, ganharam a responsabilidade de 
coordenar alguns dos ramos das linhas de pesquisa. Eles iniciam a orientaciio de 
novas alunos. Tambem, outra pessoa que eu formei estci trabalhando fora, no p6s
doutorado, aprofundando-se em seu ramo de pesquisa. Uma vez que tern poucos 
grupo de pessoas trabalhando nesta area, eu procuro dar 0 maximo espaco para 

essas pessoas porque elas viio garantir a continuidade, a sobrevivi!ncia e 
crescimento dessa linha de pesquisa" (pesquisador brasileiro) 

"Aqui eu tenho muitos colaboradores no nivel do p6s-doutorado, pessoas 

altamente qualificadas. Toda a parte basica e feita par eles, nos procuramos 
recursos para manejar a parte administrativa e de gestiio, que e a que tira mais 
tempo da gente, des sa maneira a gente tern tempo para publicar e crescer juntos" 
(pesquisador brasileiro) 

No caso brasileiro, nota-se o fluxo de pesquisadores do exterior nos p6s-doutoramentos 

do pais como estrategia para atrair cientistas estrangeiros e proteger a perda de cientistas 

nacionais. Ainda que alguns dos relacionamentos sejam recentes e nao tenham gerado 

publica.;;oes con juntas, a op9ao de atrai-los para ca contribui para complementar a visao do 

que alguns pesquisadores chamaram "o fortalecimento da ciencia brasileira". Nota-se nos 

depoimentos abaixo descritos que muitos dos pesquisadores estrangeiros sao atraidos pelo 
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ambiente sadio criado pelo grupo, ah\m das possibilidades de troca de conhecimentos, que 

perrnitem manter ou criar fortes vinculos entre os grupos. 

"Eu procure! pela internet quem trabalhava nesta area e contatei o pessoa/ da 
Bulgaria, da Fran9a, da Australia e do Brasil. Eu escrevi para todos, mas so o 
Brasil respondeu logo e uma sensivel (ala ... Eu acreditei que so aqui eu poderia 

trabalhar melhor e vim para ca e rejeitei as outras oproes. Eu faqo meu pos
doutorado aqui e 0 ambiente deste laboratorio e muito born ... " (pesquisador do 
exterior) 

"Eventualmente, se ha pessoas que ti!m interesse pe/o treinamento fora, ele vai hi e 
depois volta para desenvolver todo 0 trabalho aqui, porque essa e a ideia da nova 
ciencia brasileira. Nos ja perdemos muitos cerebros por treinar Ia (Ora, eles ficam 

por Ia .. a gente niio quer isso dai. Eles se treinam e diio auxilio para a gent e. tern 
que dar retorno e saem pub/icacoes conjuntas ou seniio niio funciona. Quando nos 
niio temos capacidades em alguma area, enviamos pessoas para fora, seniio niio ... 
aqui investimos muito no treinamento ... " (pesquisador brasileiro) 

Por outro !ado, vinculos de co-autoria no nivel nacional com diferentes cidades 

revelaram colaborayoes complementares entre institui96es visando contextualizar objeto de 

pesquisa, a troca com suas redes, a amplia9ii.o do circulo de pesquisadores nacionais e da 

colaborayii.o academica ou do trabalho conjunto para o desenvolvimento de pesquisa basica. 

"No instituto, a gente estci numa fase de desenvolvimento, entiio a gente tern 

procurado interagir com as instituicoes que sejam complementares ao nosso perfil. 
Nos interagimos, por exemplo, com os grupos na Amazonia, porque estamos numa 
instituiqiio com competi!ncia tecnica e cientifica, mas que esta onde a Malaria niio 
est a ... " (pesquisador brasileiro) 

"A colaboraqiio que tenho com alguns dos pesquisadores de outras cidades, por 
exemp/o, Riberiio Preto, fiJi iniciada porque eles vieram para examinar a lese de 
uma de min has orientadas e dai nos continuamos ... " (pesquisador brasileiro) 

"Minh a pass a gem por a qui niio e produto do acaso. Tern primeiro uma questiio de 
afinidade pessoal, uma colaboraciio conjunta hci muitos anos, na mesma area, em 

fimciio de nosso obieto de estudo. Temos trocado informaqoes, alunos. Alguns 
professores daqui jci estiveram no nosso curso. Este e urn dos laborat6rios mais 
importante nesta linha, a gente publica junto, tern investido muito nesta relaqiio. 
Estamos afinados com o que acontece ao nive/ mundial, assim a gente tern que 
comprovar os experimentos e mostrar e dar registro na literatura. Este e um 

processo interessante para todos, para mim, para meu grupo, para estes grupos e 
para ambas universidades A/em dessa colaboraciio, a maioria de minha familia 
estd geograficamente por aqui. " 

Finalmente, neste ultimo depoimento pode-se observar que, ali~m des processos 

cognitivos do trabalho conjunto, os relacionamentos de colaboravao foram incentivados por 
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fatores como a afinidade pessoal e a tradi<;:ao na colabora<;:ao conjunta, ass1m como os 

estimulos pessoais para os pesquisadores, como o apoio familiar. 

3.3.1.2. Processos de aprendizado da comunidade 

Embora existam maiores possibilidades de intera<;:ao dadas pela proximidade 

geognifica, por exemplo no ambito dos distintos programas da p6s-gradua<;:ao e grupos 

universiliirios, outros fatores tern dificultado o aumento do numero de publica<;:6es 

conjuntas assim como dos vinculos com os pares, no ambito local. Sao eles: i) a ruptura do 

paradigma na linhas tradicionais de trabalho, ii) alguns problemas de relacionamento 

interno, nas institui96es e iii) inclusive o descredenciamento de alguns programas de 

Imunologia, o que implica perda do reconhecimento anteriormente conquistado frente aos 

pares. 

"E rarissimo a colabora9iio com outra institui9iio brasileira. Nos somas poucos e 
deveriamos nos unir... Isto da colabora9iio e mais uma mistura de chance, 
interesse e mom en to certo ... as vezes colaboramos mais com gente de fora ... " 
(pesquisador brasileiro) 

"Quando eu cheguei no Brasil eu en(rentei muita resistencia. 0 pessoa/ do local 

onde cheguei era muito estranho, tinha uma fissura muita grande entre dais 
departamemos.. eu cheguei propondo trabalho numa linha nova da imunologia, 
muito mais multidisciplinar e mais aplicada no nivel social ... Quando voce propoe 

trabalho as pessoas voce encontra muita resistencia na universidade publica .. Mais 
teve pessoas que me ajudaram ... pessoas em outros departamemos com cabecas 
mais abertas ... e meus a/unos do doutorado com quem tenho publicado ... e quando 
eles terminam e viio para outras cidades ficamos colaborando" (pesquisador 

brasileiro) 

"Eu perdi grandes oportunidades de conviver com pessoas interessantissimas na 
area. mas niio porque eu niio tinha vontade. mas porque alguns dos imunologistas 

achavam que eram importantes. Eles tern 0 rei na barriga, pensam que sao OS 

super interessantes, os cosmo-imuno/ogistas. E isso acaba com as coisas, tem 
acabado com os boletins das associa9oes cientificas, porque niio acham que sejam 

importantes ... eles preferem tudo pela internet ... Outros mandaram um programa 
de p6s-graduaciio importantissimo para o espaco. niio pela a condiciio te6rica. 
mas pe/a condiciio humano-cientifica. 0 conhecimento tecnico e docente dos 

profiisonais e muito grande ... e foi uma pena. Foi urn dos primeiros cursos de 
imunologia na p6s-gradua9iio, e na verdade foi fechado e iriio fechar outros ... a 
niio ser que eles mudem o criteria, porque as pessoas se isolam" (pesquisador 

brasileiro) 

No entanto, estas dificuldades nao tern existido para alguns outros grupos brasileiros. 

Alguns deles tern mostrado superar as distintas dificuldades encontradas. Conforme 
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relatado no final do Capitulo II., alguns pesquisadores manifestaram que foi necessaria urn 

processo de mudanc;:a intema para se adaptarem ao paradigma existente nas linhas 

tradicionais da pesquisa brasileira. Por exemplo, para obter reconhecimento cientifico, 

esses pesquisadores tiveram que se envolver com o estudo de doenc;:as infecciosas e 

parasitarias, mediante urn trabalho feito em colaborac;:ao interdisciplinar com a patologia, a 

biologia e a medicina clinica, o que possibilitou relac;:oes de colaborac;:ao tanto no ambito 

local como nacional, assim como no ambito intemacional. 

N em todos os pesquisadores puderam interagir com os grupos existentes e ma1s 

tradicionais da maneira acima mencionada, optando por uma carreira mais solitaria ou pela 

forrnac;:ao de seu proprio grupo. Estes mesmos pesquisadores tern procurado motivar as 

novas gerac;:oes para que se tomem mais abertas em seus circulos de relacionamento, de 

maneira a estimular o convivio com outras redes, na procura de uma maior visibilidade da 

sua publicac;:ao e o reconhecimento pelos pares nacionais. E o que se pode observar no 

depoimento a seguir: 

"Eu sou urn mau do co/aborador cientifzco, mau no sentido, que eu s6 consigo fazer 

colaborar;iio com gente que eu tenho absolutamente confianr;a e com quem eu me 
identifzco, entiio, a minha historia niio tern tanta colaboraciio a niio ser com essas 
figuras que fi;ram os meus mestres. Em geral, colaborar;iio tenho muito pouca. Mas 
eu tenho incentivado os meus a/unos nos ultimos anos para estabelecer mais 
colaboraci5es e aue niio veiam nenhuma linha divis6ria entre as distintas linhas 

discip/inares porque e 0 traba/ho conjunto com OS outros 0 que ajuda 0 grupo a ter 
rna is publicGI;;i5es e rna is visibi/idade" (pesquisador brasileiro) 

Por sua vez, experiencias com pouco exito no passado, nas relac;:6es de colaborac;:i'io com 

os pares no exterior, tern estimulado urn processo em sentido inverso, no qual os grupos 

tern buscado uma maior convivencia local e nacional, o que tern promovido uma 

aproximac;:i'io espontanea e mutua entre os pares e perrnitido maior reconhecimento para os 

grupos envolvidos, assim como motivado a protec;:ao das capacidades intemas ja criadas no 

ambiente da pesquisa brasileira. 

"Antes eu era muito local ou s6 tinha vincu/os de co/aborar;iio com a gente Iii 
fora... mas depois de levar na cabeca eu decidi mudar. nos estamos tentando 

mudar essa concepr;iio. Nos estamos ampliando urn pouco mais e outros grupos 
brasileiros tambhn estiio comecando se interessar pelo que fazemos aqui no 
laborat6rio tanto os grupos de fora do departamento, da mesma instituir;iio como 
fora do estado e de outras universidades fed era is tambem ... Entiio e importante 
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porque se esta criando uma aderencia normal em nosso projetos. sem que n6s 
tenhamos que procurar ... " (pesquisador brasileiro) 

Por outro !ado, uma combinas:ao de fatores tern estimulado o crescimento dos trabalhos 

realizados em co-autoria no ambito local e nacional. Sao eles, o reconhecimento cientifico 

institucional e de alguns grupos de pesquisa, facilitando o acesso as fontes de 

financiamento; os programas das agencias de apoio a pesquisa focados na maior interas:ao 

entre grupos e o sentimento nacionalista dos pesquisadores. Ha consenso neste aspecto, 

especialmente por parte daqueles grupos localizados em instituis:oes do estado de Sao Paulo 

em comparas:ao com os grupos de outros estados. 

"Aqui n6s nao s6 temos uma boa in(Taestrutura em equipamentos, aqui tambem 
temos procurado montar uma estrutura cientitica, e senao a gente procura (ora, 

aqui mesmo no Brasil. porque aqui temos capacidades ... Eventua/mente trazemos 
gente de fora para capacita9ao. Desta maneira todo mundo ganha, ganha a 
sociedade e ganha quem nos esta financiando e ganham os alunos que tern uma 
visao maior do problema ... Mas clara, isto e passive/ de fazer porque eu estou no 
estado de sao Paulo. Aqui OS recursos sao muito bans, entao eu nao tenho que 
andar procurando por todo canto recursos .. se eu estivesse (ora do estado minha 
postura seria di(erente" (pesquisador brasileiro) 

"No passado. aqui nesta (undacao. era muito difici/ a interacao oorque cada urn 
tinha que sobreviver. E que nem o pobre, o pobre que tern que fazer? Ele dorme 
mais tempo, e/e nao tern energia para correr, tern que ficar dormido, ele nao tern 
acesso a cultura, ele se fecha. Quanta mais pobre a cultura mais fechada ela e ... 

Agora, nOs temos um pouco mais de recursos, mas outras regii5es estiio muito 

melhor ... veja voce o poder de investimento de Sao Paulo mais se voce olha outras 
regioes do pais as co is as nao sao (ace is para eles ... " (pesquisador brasileiro) 

Finalmente, nota-se neste ultimo depoimento que alguns periodos de crises financeiras 

influenciaram uma maior interas:iio, tanto no ambito local quanto nacional. As dificuldades 

econ6micas continuam existindo para algumas regioes do pais e, especialmente para as 

universidades federais onde a colaboras:ao fica limitada ao grupo e niio alcans:a o ambito 

institucional. Ainda que exista uma boa infra-estrutura e tradis:ao em outras instituis:oes 

locais com quem possam interagir, estes grupos tendem a ter uma colabora91io mais fechada 

e, portanto, menos publica9oes em co-autoria fora de seu grupo. 

Em suma, os vinculos de co-autoria em nivel nacional tern sido influenciados, em geral, 

pelas rela9oes de trabalho conjunto com os pares da mesma institui91io ou com pares 
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pertencentes a instituic;:oes locais, por mew dos programas de p6s-graduac;:ao; pelas 

vinculac;:oes de formac;:ao entre os orientadores e seus estudantes; pela continuidade das 

anti gas redes ( os circulos colegiais de seus mestres ); por intercambios de estudantes e de 

professores visitantes no pais. Algumas tensoes tern surgido neste processo, nao apenas 

para os grupos que atuam em linhas nao tradicionais da pesquisa brasileira, mas tambem 

para outros grupos que operam em redes mais fechadas. No entanto, processos de 

aprendizado individuais e coletivos, a tradic;:ao da ciencia brasileira, as motivac;:oes pessoais, 

sentimentos nacionalistas dos pesquisadores e sua propria maneira de entender a 

colaborac;:ao, tern permitindo estabelecer mais vinculos de colaborac;:ao com seus pares 

nacionais para o desenvolvimento de projetos conjuntos voltados aos problemas nacionais. 

3.3.2. Aspectos da proximidade geognifica: o caso colombiano 

Para o caso colombiano, a proximidade geografica no ambito local e nacional tern 

permitido que alguns grupos tenham uma colaborac;:ao mais informal com seus pares 

nacionais dentro do contexto academico, quer dizer, maiores possibilidades no uso de 

equipamentos, assessoria em tecnicas especializadas, compartilhamento de treinamentos 

especializados com professores visitantes estrangeiros nos programas de p6s-gradua.;:ao na 

modalidade de doutorado sandwich. No en tanto, sao poucos os vinculos de colaborac;:ao que 

tern sido criados para realizac;:ao de projetos conjuntos e que podem ser refletidos nos 

indicadores de co-autoria. 

Os vinculos de colaborac;:ao no ambito local sao motivados, muitas vezes, pela 

identidade cultural de sua regiao e foram modificados com os processos de consolidac;:ao 

dos grupos, formando grupos mas fechados. 

"Cada um pode falar pel a sua experiencia ... No dmbito local Iemos muitos grupos 
na imunologia e podemos dizer que temos colaboracdo. ja que podemos usar os 
equipamentos com restrir;:oes, dependendo do caso. Mas, na medida em que os 
grupos t<im se diferenciado, as possibilidades do dialogo rem diminuido. Quando 
nos comer;:amos na imunologia quase sempre nos reuniamos e dialogavamos. Hoje 
em dia e muito dificil nos ver juntos. Nbs temos ficado independentes. tern havido 
muita emulaciio. muita competiciio e ate brigas. Entiio. de alguns grupos. 

conscientemente e prudentemente. nos Iemos nos distanciado" (pesquisador 
colombiano) 

Eu tenho muita assessoria dos grupos de imunologia aqui, no nivellocal. Todos os 
grupos no nivel local sempre tern aberto as portas .. mas com e/es e difici/ a 
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colaboraciio em alfJUm projeto, por questiio (inanceira. Eu niio posso me unir a 
eles porque e/es niio ti!m como me dar meu salario. 0 salario de pesquisador 
principal nao e coberto nem pela agi!ncia de apoio a pesquisa nem por uma 
universidade aos grupos que nCio estCio nelas" (pesquisador colombiano) 

Notou-se no depoimento acima que os vinculos de colaborayao sao vistas mais como 

uma ajuda ou assessoria e que, ainda que exista uma disposi9ao de colaborar com os pares, 

uma colabora9ao mais formal as vezes e restrita tambem pelas regras internas das 

institui96es no manejo de recursos financeiros. 

Alem de superar dificuldades financeiras, verifica-se que algumas universidades 

passaram por processos de renova9ao e de abertura na estrutura dos grupos, o que 

viabilizou a realizayi'io de projetos con juntos. Situa9i'io semelhante foi encontrada em alguns 

grupos da comunidade brasileira como parte de seus processos de aprendizado de 

convivencia no ambito local. No caso da comunidade colombiana, mudan9as nas 

hierarquias internas dos grupos foram promovidas pelos novas lideres na procura de novas 

gera96es mais participativas em torno de projetos con juntos. 

"As novas gerat;iies ti!m tratado de abrir o grupo e ter rela9oes com outros grupos 
dentro da mesma universidade, porque antes os relacionamentos eram dificeis, por 
conta do carater das pessoas ... agora tratamos de trabalhar alguns projetos 
conjuntamenle e Iemos lido resposla. Niio tern sido facil, mas pouco a pouco os 

pesquisadores aprendem a se conhecer e a aceitar suas limila9oes ... mas tambem 
temos que reconhecer que o ambiente de tranqiiilidade (inanceira tern ajudado 
muilo nest a Universidade" (pesquisador colombiano) 

Os depoimentos de outros pesquisadores tammbem permitem observar que a procura de 

maior reconhecimento financeiro para o desenvolvimento do trabalho de pesquisa acaba 

estimulando a publicayi'io em co-autoria com grupos locais que atuam em outras areas, em 

outras linhas de pesquisa. Muitas vezes, esses cantatas viabilizam o inicio de trabalhos em 

novas linhas de pesquisa. Verificou-se que, no caso da comunidade colombiana, os 

vinculos de colabora9i'io de alguns grupos estao relacionados mais com a dependencia 

econ6mica do que com a dependencia intelectual (PRICE, 1986). 

"E muito dificil voce manter publica9oes na mesma linha se voce nCio tem recursos 
para trabalhar. Entiio, as vezes eu tenho que cooperar com outros grupos que niio 
siio da drea de imunologia ... " 

"Par parte das institui9oes privadas, temos uma grande dificuldade de conseguir 
apoio jinanceiro ... as vezes VOCe propoe que OS grupos traba/hem nas /inhas nas 

quais tern mais experiencia, mas isla niio e bern vis to .... Todos ti!m cantatas 
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diferentes, ainda que alguns de nos traba/hemos nas mesmas linhas. clara. alguns 
com abordagens diferentes ... So que voce le a literatura e se da coma que, as vezes, 
os esforr;os se duplicam" (pesquisador colombiano) 

Por outro !ado, no ambito nacional, entre os grupos dos distintos estados os vinculos de 

colaborayao tern se restringido ao apoio mais academico e, segundo o mencionado por 

alguns pesquisadores, aspectos referentes ao financiamento intemo das institui96es acabam 

por dificultar maiores contatos com os pares nacionais. A competi9ao pelos recursos 

escassos tern acentuado as diferent;:as existentes entre os grupos formados em distintas 

escolas, com abordagens diferentes do tema de estudo e tambem tern afetado os possiveis 

ganhos decorrentes de urn maior reconhecimento. 

"Ao regressor ao pais, tivemos que comet;ar tudo, eramos )ovens e nilo tinhamos 

muitos cantatas nacionais, mas sim alguns recursos e um treinamento de alto nivel. 

Parte do treinamento que foi dado pela OMS me fez entender que as co/aboracoes 
com o pais silo muito importantes ... Entiio, chegamos a iniciar cantatas com o pais, 

a criar e manter nossos cantatas internacionais ... Os cantatas e a colaboraciio com 

o Instituto Nacional de Saude tern sido fundamentais. Temos as comunidades da 
popu/aciio que estamos estudamos de perto e, na ultima decada Iemos crescido, 
criado instituit;i5es, enviado pessoas para serem treinadas no exterior, avant;ado e 
publicado internacionalmente" (pesquisador colombiano) 

"No dmbito nacional. temos reuniOes nas quais (azemos trocas muito gentis. 

Prometemos que vamos trabalhar juntos, que vamos mudar.. mas alf!Umas vezes 
niio temos estrutura. alguns grupos rem menos recursos financeiros para mandar 

as pessoas de urn /ado para outro ... Com uns grupos nos queremos muito e, quem 
dera, pudessemos trabalhar rea/mente juntos, mas nilo sei porque niio da, nilo 
Iemos conseguido ter uma comunidade nacional de imunologos como gostariamos. 
Com outros grupos. mais reconhecidos. prudentemente nem sequer temos tentado. 

Siio grupos que tern suas peculiaridades, que nunca participam das reunioes 
nacionais, que silo (ixhados. Eles silo muito importantes. muito reconhecidos ... e 
ta/vez essa seia a maneira c/assica deles fazerem ciencia ... " (pesquisador 
colombiano) 

Outros aspectos que refor9am as diferent;:as entre os pares e que fracionam a 

comunidade cientifica nacional sao os jogos do poder, a corrida pela descoberta cientifica 

na procura de acumular maior reconhecimento social e cientifico. Estes fatores sao ainda 

mais acentuados quando existem problemas de relacionamento e urn alto grau de 

competis:ao entre grupos (HAAN et al., 1994). Notou-se, no presente estudo, que isso tern 

diminuido as possibilidades de trabalho conjunto em projetos mais inter- institucionais no 

nivel nacional. Alguns pesquisadores comentam os problemas que tomam os grupos mais 

fechados ou abertos: 
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"Basicamente siio ciumes pelo poder, porque eu acredito que a poder nunca esta 
ausente. Tambem existem ciumes pela tematica vorque alguns grupos acreditam 
que as tematicas lhes pertencem ... eu niio acredito que uma tematica pertem;a a 
ningwim ... Alguns siio muito fechados, mas siio tambem muito importantes ... " 
(pesquisador colombiano) 

"No nosso pais existe a estrutura cientifica, mas cada grupo quer trabalhar 
sozinho. Alguns grupos tern se dado conta de que e indispensave/ estar unido e niio 

duplicar esfor9os. Este e urn conhecimento que niio so existe aqui. e um 
conhecimento mundial. mas niio podemos desconhecer que isto esta misturado com 
a/go que sempre ocorre com os grandes chefes ... a dnsia de poder. Cada urn quer 
seu proprio terreno e ser seu proprio cacique. Na Colombia, faz cinco anos que 
estamos realizando encontros com os imuno/ogos do pais e temos fa/ado de unir 
esfor9os, de nos forta/ecermos para sairmos a frente. Temos aberto o laboratorio 

para todo o mundo que queira vir ... Oue bam seria interagir amplamente e 
cientiticamente, e que quando niio se alcan9asse algo, se pudesse interagir sem 
rancor... Nos temos o mesmo que os grandes paises, excelentes capacidades 
cientificas, a Unica coisa que nCio e igual e que este niio e um pais rico e isso tern 

peso" (pesquisador colombiano) 

Nos depoimentos acima notou-se que existem certas dificuldades de intera9ao entre os 

pares nacionais e tambem para concretizar projetos de pesquisa que envolvam uma maior 

intera9ao entre os grupos da comunidade colombiana. 

No entanto, este fen6meno nao e restrito ao caso colombiano, tal como se pode perceber 

no depoimento abaixo, no qual se observa que as dificuldades de relacionamento entre os 

pares e evidenciada tambem no caso brasileiro. Os vinculos de colaborayao existentes 

podem se apresentar no ambito nacional ou intemacional, conforme as especificidades e a 

tradi9ao do grupo. 

"No Brasil, infelizmente e mais faci/ voce colaborar com a Alemanha do que com 
outro laboratorio a qui pertinho. Mas eu ja tenho muitas colabora9oes no Brasil, ja 

tive e tenho outras fora do Brasil tambem." (pesquisador brasileiro) 

Portanto, diante da ausencia de vinculos nacionais mais fortes, os pesquisadores 

esperam que sejam estabelecidos mais vinculos de colabora9iio intemacional. Vejam-se, a 

seguir, alguns dos fatores que tern influenciado o comportamento dos indices de co-autoria 

com os pares no exterior. 
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3.4. Fatores que influenciam os vinculos de colabora~ao com o exterior 

Tal como mencionado anterionnente, a busca pelo fortalecimento dos programas de 

p6s-graduac;;ao no pais e o financiamento de estagios realizados no exterior tern pennitido 

que surjam novas publicac;;oes, tanto na comunidade brasileira como na colombiana. 

Na comunidade colombiana, a criac;;ao de programas de doutorado e urn movimento 

relativamente recente, das duas ultimas decadas, eo objetivo e que os alunos realizem parte 

de suas pesquisas no exterior - doutorado sandwich. Esta e outras politicas destinadas a 

ampliar os contatos com os pares no exterior tern sido favoraveis para o estabelecimento de 

vinculos de colaborac;;ao. Estes vinculos tern sido mais produtivos na medida em que os 

pesquisadores tern estabelecido relacionamentos mais estreitos com os pares intemacionais 

para dar continuidade as suas estrategias de colaborac;;ao. 

"Nos estamos muito melhor posicionados no nivel internacional do que 
nacionalmenre. Nos somas mais conhecidos fora do que em casa. porque nos 
cuidamos muito bem de nossas co/aboracfies e para que as relaci5es se deem de 
maneira respeitosa. eficiente e eficaz. Se nos assumimos o compromisso com X ou 

com Y, nos respondemos aos pad roes mais exigemes do mundo e tratamos de faze
fa de maneira eficiente tambem .... " (pesquisador colombiano) 

Conforme mencionado, os vinculos com o exterior tern ocorrido no contexto dos programas de 

p6s-graduas:ao e tern sido favorecidos tambem pelas estrategias de atrair ao pais cientistas 

estrangeiros, assim como pela maior aproximas:ao entre os pesquisadores do pais e os pares 

nacionais que fazem parte das redes do exterior. Estes vinculos de colaborac;;ao podem ser 

observados na Tabela 3.5 para as duas comunidades estudadas (Ver-se sua distribuic;;ao na 

Figura 3.6). 
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Tabela 3.5 Relat;Oes de co-autoria com instituit;Oes no exterior, segundo regiOes ou paises 

comunidade de imunologia estudada- periodo 1990-1999 (em%)' 

Re 

America Latina 

IEspanha/Portugal 

~
Estados Unidos 

anada 

Reino Unido 

ranva 

;>ui9a, Suecia, Belgica e Alemanha 

frica 

sra 

Brasil 

2,00 

0, 15 

11,69 

2,46 

3,54 
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3,54 
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ColOmbia 
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Figura 3.6 Relat;Oes de co-autoria com instituit;Oes no exterior segundo regiOes ou paises, 

comunidade de imunologia estudada- periodo 1990-1999 (em %)7 
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As informayoes da Figura 3.6 mostram que a comunidade brasileira, durante a decada 

analisada, apresentou vinculos de colaborayao com os Estados Unidos (US) e com a Franva (FR) 

quase na mesma proporvao, II% e 12%. A colaboraviio foi menos expressiva, ou seja, 4% do total 

ou menos de 4%, com outros paises da Europa (Alemanha, Reino Unido e Canada), America Latina 

ou demais paises de fala hispanica ou portuguesa, assim como paises da Asia e Africa. Estes 

6 
0 total nao soma 100% devido ao fato de que C possivel urn grupo apresentar vinculos de colabora~ao com 

mais de urn pais. 
7 

Na figura, os paises sao apresentados com os c6digo internacionais da ISO' Espanha (ES), Portugal (PT), 
Estados Unidos (US), Canada (CA), Reina Unido (UK), Franva (FR), Suiva (CH), Suecia (SE), Be!gica 
(BE), Alemanha (DE). 
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resultados apresentam algumas diferen9as, especialmente no que diz respeito aos vinculos de co

autoria com os Estados Unidos quando comparados com os resultados de recentes estudos da area 

de imunologia para o caso brasileiro, que assinalam que as coopera9iies com os grupos estrangeiros 

envolveram principalmente coopera9ao com os Estados Unidos (37%), Reino Unido (9,5%) e 

Fran9a (7,5%) (DOS SANTOS&RUMJANEK, 2001, p. 411)8 

Para o caso colombiano, os vinculos de colabora9ao com o exterior apresentam o seguinte 

comportamento: 25% da produ91io foi publicada em co-autoria com institui<;6es dos Estados 

Unidos; entre 9% e 12% com a Europa, principalmente a Sui<;a, o Reino Unido, assim como a 

America Latina e a Espanha. A colabora<;ao foi menor do que 5% com institui<;iies francesas, 

canadenses, africanas e asiaticas. Este comportamento apresenta certa similaridade com as 

tendencias observadas, para o periodo 1986-1990, por NARVAEZ-BERTHELEMOT 

( 1992) que assinala: 

"Existe uma tendencia da comunidade colombiana a participar com os hom6logos 

no exterior, especialmente nos campos da ciencias da vida .... os paises da regiao 
de origem que tem publicado artigos em co-autoria com pesquisadores 
colombianos entre 1986-1990 sao: os USA com um percentual de 40%, a 
comunidade Europeia 18%, a America Latina e o Caribe 16% e outros paises que 

apresentam 26%" NARY AEZ-BERTHELEMOT(1992, p. 25) 
9 

Levando em considerayao as informa96es quantitativas acima, veja-se a seguir o que os 

depoimentos permitem esclarecer sobre alguns dos fatores que tern influenciado o 

comportamento destes dados no caso das comunidades de imunologia estudadas. 

3.4.1. Proximidade cultural com os paises de mesma lingua 

Ainda que exista proximidade geografica entre os paises de America Latina, os 

vinculos de colaborayi'io que se manifestam na produ91io publicada com os paises da regii'io 

e bastante reduzido. Conforme aponta a Tabela 3.6, h<i, por parte da comunidade brasileira, 

uma quantidade muito pequena de artigos publicados em co-autoria com seus pares da 

regii'io (2%). Com relayi'io aos vinculos de colaborayi'io com a regii'io, alguns dos 

8 A fonte desse estudo foi a base de dados Brazilian National Citation Report (I98I-I995). As autoras 
mencionam que estes dados correspondem a colabora<;ao detectada para o periodo I 994- I 995 entre I 0 
paises, nas revistas intemacionais da area de imunologia, e sao representatives para todo 0 periodo por elas 

estudado (I98J-1995). 
9 Este estudo teve como fonte de dados o SCI e seu objetivo e medir a publica<;ao da Colombia realizada em 

colaborayao internacional, contando o mimero de anigos nos quais figuram 1 ou mais instituiy5es 

colombianas com urn ou mais autores de outros pafses. 
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pesquisadores brasileiros comentaram que, apesar da proximidade cultural, o menor grau de 

colaborayao ou a inexistencia de vfnculos de autoria com America Latina e devido a alguns 

fatores como: i) diferentes abordagens nas linhas pesquisadas, ii) pequena socializayao com 

estes pafses. Como exemplo pode-se mencionar a baixa participayao desses pesquisadores 

em congresses promovidos na regiao, iii) reduzida participayao econ6mica em projetos 

conjuntos por parte das institui<;:oes as quais os grupos estao vinculados e das agencias de 

fomento govemamentais, iv) preferencia por vfnculos de colaborayao com os pafses 

avan<;:ados. 

"Na America Latina tem varios grupos de excelente qualidade, no Brasil e fora do 
Brasil... par exemplo com um cara da Argentina, que e amigo meu. Com a 
Colombia? Niio, niio tern nenhuma vinculaciio. Por que? Porque eu niio conheco 

nenhum imunologista colombiano ... quer dizer, fora aquele famoso que todo mundo 
conhece ... conhece assim de nome, eu niio conheco mais pessoas, eles niio viio aos 
congressos da Associaciio latinoamericana de Imunologia. Inclusive, na area em 
que eu trabalho eu desconheco que exista alguma pessoa, niio conhet;o que existam 
publicat;oes. Eu, pessoalmente, niio conhet;o e eu gostaria conhecer muito mais 
porque existe para mim uma questiio ideologica que e estabelecer cooperacoes 
dentro da America Latina ... " (pesquisador brasileiro) 

"0 programa desenvolvido pelo CNPq de intercdmbio com a America de Latina 
niio teve maior impacto em nosso grupo. Uma das pessoas fez urn intercdmbio na 

Argentina, mas niio resultou em uma colaborat;iio cientifica. Foi urn contato 
simpatico, mas niio teve muita repercussiio. 0 problema principal e 0 

financiamento. Eles tern pouca possibilidade de crescer do ponto de vista 
tecnologico. 0 que acontece e que como nos temos uma condit;iio melhor, nos 

procuramos sair em busca de condit;oes melhores ... Entiio, quando a gente sai estd 
procurando o hemis{i}rio norte. pois como eles niio tem recurso para estar 
oferecendo. entiio. isso dificulta a troca" (pesquisador brasileiro) 

"0 problema na America Latina e que tem muita competencia que niio e 
identiticada. mas isso albn de ser fruto de uma mentalidade colonial. e o fruto da 

pobreza. A medida em que os grupos viio melhorando, as interacoes se 
estabelecem ... Quando os grupos sao mais ricos, eles interagem mais. f:: o mesmo 
que acontece na Biologia; quando a celula est a melhor, a celula esta mais nutrida 

ela mostra moleculas de adesiio: comeca a interagir com outras ce/ula. Quanta 
mais esta deficiente, mais ela se retrai, faz um carapat;a e se fecha esperando 
possa voltar a sobreviver ... " (pesquisador Brasileiro) 

Por outro !ado, alguns dos vfnculos de colaborayao do grupos da comunidade 

colombiana tern sido produto de vfnculos estabelecidos com pares de pafses como 

Venezuela e Brasil, nos quais o prestfgio de alguns pesquisadores e programas de p6s

graduayao em linhas semelhantes de trabalho tern incentivado esta preferencia. Outros 
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fatores, tais como a proximidade da lingua e os vinculos de amizade no passado, estiio por 

tnis das rela96es formais ou informais estabelecidas. 

"Quando comecei a me especializar, [ui para a Venezuela com urn parasit6logo 
muito reconhecido ( .. ), depois desenvolvi parte de meu doutorado com eles na 
area da imunoparasitologia . Depois, eu fui para OS Estados Unidos, mas eu 
sempre tenho mantido o contato com a Venezuela, porque existe o carinho com 
e/es, eles sempre me convidam para seus trabalhos" (pesquisador colombiano) 

"No Brasil, temos muitos amigos por todos os cantos ... essa e uma alian9a que 
remonta aos anos 70. Nos procuramos assistir as reunii5es que eles organizam. 0 
brasileiro e uma pessoa aberta, tao gentil que voce sempre se sente em casa com 
e/es... e sempre temos trabalhado em harmonia. Ainda que tenhamos muitas 

publica9oes juntos, eu gostaria que foss em mais ... mas, as vezes. as instituici5es de 
apoio a pesquisa nao favorecem o intercdmbio com outros poises da America 
Latina." (pesquisador colombiano) 

"A America latina esta comeqando a desenvolver czencia que nao tinha e e 
espetacular. 0 mesmo ocorre em Portugal, que esta no meio da comunidade 
europciia. Estes siio lugares excelentes porque voce pode falar quase sua pr6vria 

linrrua ... " (pesquisador brasileiro) 

"Nos conhecemos as vessoas do Brasil. na Europa, num encontro da mesma area. 
e decidimos que estabeleceriamos uma colaboracao mutua. Alguns outros 
pesquisadores da America Latina nos escrevem pelo correio eletr6nico e pedem 
para vir olhar alguma tecnica. Aqui sempre Iemos as portas abertas ... sao rela9oes 
human as" (pesquisador colombiano) 

Observou-se nos depoimentos acima que muitas vezes estes vinculos de colaborayiio 

foram criados pelo encontro casual de pesquisadores em outros laborat6rios, fora da regiiio, 

no entanto a afinidade pessoal, cultural e de trabalho na mesma area tern estimulado a 

continuidade dos vinculos. 

3.4.2. Vinculos com escolas de format;iio e continuidade de redes pessoais 

Os vinculos com redes de pesquisadores no exterior foram criados, inicialmente, por 

alguns dos pesquisadores do grupo cuja capacita9ao se deu em diferentes estagios de p6s

graduayiio no exterior e que tern procurado manter os vinculos de maneira permanente. 0 

vencimento de possiveis barreiras que talvez tenham existido tais como cultura, lingua e 

restri96es economicas favoreceram a ampliaviio das redes por meio dos elos estabelecidos 

com novos grupos, da forma9iio e aprimoramento de pesquisadores, da capacita9ao 

tecnol6gica e de programas con juntos. 
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"Quando voce estuda nos Estados Unidos, mais cedo ou mais tarde aque/es que 
foram seus colegas vdo estar em outros lugares onde voce ira (...) ... Atraw?s de/es 
eu conheci a elite que trabalha no meu campo. Assim, tern sido faci/ dizer-/hes que 
eu tenho urn estudante com tais caracteristicas e perguntar-lhes se seria passive/ 
treina-/o com e/es ... Dos nossos alunos, exigimos sempre urn alto nivel de inglis e 
pouco a pouco temos distribuido o pessoal para serem treinados em outros 
lugares" (pesquisadores colombiano) 

"Em nosso grupo, as co/aboraqoes sempre tern uma ideta compartilhada a que 
chegamos, damos apoio financeiro de ambos os /ados. se faz o trabalho coniunto e 
se mandam estudantes para se fOrmar dentro dessa colaboraciio. Urn dos 

relacionamentos mais exitosos tern sido com os canadenses. ja que e/es tern uma 
mentalidade intermediaria entre os gringos e os europeus. Com e/es se trabalha 
muito bern porque tern o born dos gringos e o born dos europeus ... " (pesquisador 
colombiano) 

"Com a Europa, os re/acionamentos de colabora<;do tern sido fortes porque a gente 
tern recebido treinamento Ia, especialmente na Sui<;a. Entdo. Ia temos amizade, 
carinho e tambem muitas coincidencias. Assim, colaboramos mais, em geral, com a 
Europa, porque Iemos uma boa relacdo com todos e reconhecimento cienti(ico" 
(pesquisador colombiano) 

Tambem, alguns dos vinculos tern sido iniciados atraves da literatura ou por meio de 

algumas redes regionais na area, mas s6 depois de urn contato inicial e que os vinculos tern 

assumido urn formato mais institucional que, por sua vez, permite o fortalecimento dos 

programas de p6s-gradua.;:ao. 

"1V6s nos conhecemos. inicialmente, atraves da literatura. mas o jato interessante 

do momenta do cantata (uma decada atras) e que imediatamente ap6s este contato, 
ele mostrou-se aberto e colaborador. E/e nos contatou e (i:dou que poderia vir e 
trazer outros cientistas com ele. Entdo, a gente organizou urn curso de alto nivel 

para todos os a/unos da p6s-graduaqdo do pais. N6s Iemos muito born 
equipamento e recursos importantes. Os a/unos que assistiram ao curso e esses 
professores trabalharam intensamente. A partir deste momenta se criaram 

possibilidades de estabe/ecer mais contato e criar mais vinculos de colaboraciio .. e 
doutorados conjuntos ... " (pesquisador colombiano) 

3.4.3. Interesse na capacitaf;iio de novas tecnologias e materiais de pesquisa 

As vezes, as colaborao;:oes com os paises centrais sao orientadas pelo interesse que os 

pesquisadores das comunidades perifericas tern de obter capacita<;:ao nas tecnologias 

avan.;:adas. No entanto, tambem alguns pesquisadores de paises centrais promovem acordos 

de colabora.;:ao motivados pelo interesse nas especificidades locais e nas metodologias ja 

desenvolvidas nos grupos da periferia. Estes vinculos de colabora.;:ao, por meio da 
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capacita.;:ao, podem gerar artigos em co-autoria, ass1m como potencializar vinculos 

posteriores para grupo. Esta interpreta.;:ao se baseia nos depoimentos a seguir: 

"As publica9oes com os Est ados Unidos fazem parte de um treinamento que eu dei 
para um pessoa/ da Universidade do Texas. Eles sabiam que eu traba/hava nesta 
area e recebi um convite para treinar essas pessoas Ia" (pesquisador colombiano) 

"Minha experi{mcia com os grupos de fora e que e/es nos veem com bans o/hos 
porque nos somas bans trabalhadores e temos material humano. amostras 
geneticas para traba/har em algumas doencas que e/es niio tem ... Assim eles veem 
que a cooperGI;:iio conosco e um born negocio; eles se beneficiam de algumas 

coisas e n6s tambem. par exemplo, de equipamentos e treinamenros mats 

esoecializados. Eles tern sido muito generosos.. Com os grupos que trabalham na 
mesmo linha, no pais, sempre estamos competindo porque temos acesso aos 

mesmos pacientes e is so dificulta a interar;iio ainda mais" (pesquisador 

colombiano) 

No depoimento acima, nota-se que o interesse dos paises centrais nas patologias locais e 

na obten.;:ao de materiais para a pesquisa pode aumentar as diferens;as entre os grupos 

nacionais que, motivados pela obten<;:ao de ganhos financeiros para seu trabalho, assim 

como de reconhecimento cientifico frente aos pares, acabam fortalecendo ainda mais seus 

vinculos com os pesquisadores dos paises centrais. No entanto, esta "troca" com os pares 

estrangeiros - troca de informa<;:oes do ambiente natural dos paises perifericos por outros 

beneficios - nem sempre e aprovado pelos pesquisadores na periferia. 

"Para o grupo interagir tern que contar com recursos ... tem que ter dinheiro para 
viajar, para enviar estudantes, tern que ter recw·so para fazer alguma coisa. Os 
dais companheiros tern que fazer alguma coisa. um (az uma coisa e o outro (az 

outra. seniio fica uma interaciio de muita dependencia. e niio uma interaciio de 
cooperaciio, um co/onialismo cientitico ... eu vi aqui os antigos pesquisadores que 
colhiam os soros e /evavam para a Europa ( .. .) cediam material humano, cediam 

OS soros dos pacientes. Isto Ia na Fran,a, Ia nos EUA, niio e cooperar;iio, isto e um 
colonialismo cientifico, (..) eu voltei depois para aca e fa/ei com o meu chefe que 

se um dia eu vo/tar a cooperar eu vou cooperar com aque/es que tiverem condir;oes 
de cooperar ... com aque/es que tenham pe/o menos recursos para comprar 
reagentes ... hoje. no Brasil, Iemos condicoes de fazer uma pato/ogia de primeira 
linha, entendeu? ( .. ) . Entiio, voce deve ficar independente, eu acho que nos do 
terceiro mundo temos que ser menos co/onizados, eu acho que ainda existe uma 

mentalidade muito colonial, o pessoal ainda acha que o pesquisador de fora faz os 
trabalhos mais interessanres. Nos temos que mandar para (ora o pessoa/ sim. mas 
niio neste sentido colonial, de mandar para o aprimoramento de algumas areas. 
porque tern areas que nos somas mais competentes ... e este tipo de menta/idade 
que temos que comecar a mudar na America Latina ... " (pesquisador brasileiro) 

"Eu jci tive no passado muita interaciio com os ingleses, mas eu parei com isso. 

Quando voce sai Ia fora, voce deve ter cuidado porque, pe/o Jato de niio ser 
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americana, eles consideram a gente como tecnico ... Se voce niio (az o contrato 

muito bern estabelecido e define os direitos na autoria .... Quando as coisas ficam 

meio vag as, eles se aproveitam des sa situa9iio ... " (pesquisador brasileiro) 

Pode-se observar, com base neste ultimo depoimento, que alguns grupos percebem 

atitudes de preconceito por parte dos pares estrangeiros, o que influencia o reconhecimento 

do trabalho con junto nos termos esperados e tern uma incidencia direita nos indicadores de 

co-autoria. 

Em suma, pode-se dizer que os vinculos de co-autoria no nivel internacional tern sido 

influenciados por aspectos como a proximidade geografica e a identidade cultural, 

especialmente quando envolvem paises da regiao. Alem disso, outros fatores como 

especificidades da lingua, sentimento nacionalista e interesse pela pesquisa voltada para o 

estudo de problemas da regiao, facilitam o contato com pares de mesma nacionalidade, mas 

que atuam no exterior. 

Por sua vez, a colabora<;ao com pares estrangeiros tern sido viabilizada, em grande 

medida, por meio dos cursos de p6s-gradua<;ao. Ha tambem situa<;oes em que os 

pesquisadores estrangeiros buscam maior interas:ao com pesquisadores de paises perifericos 

guiados pelo interesse em tematicas de estudo locais como, por exemplo, as patologias 

tipicas da periferia. Contribuem para a colabora<;ao internacional a consolidas:ao de cursos 

de p6s-graduas:ao no pais e a questao financeira, ou seja, o acesso que uma equipe ou 

institui<;ao tern junto as agencias de fomento para repartir os custos da pesquisa ou para 

financiar seus pesquisadores em periodos de estadia em paises estrangeiros. 

Os vinculos de co-autoria no nivel nacional e internacional, na maioria dos grupos, 

foram estabelecidos pelas rela<;oes iniciadas no contexto de suas pr6prias redes e vern se 

ampliando para outras redes, na medida em que surgem novos intereses de pesquisa no 

interior dos grupos. 0 ambiente propicio para o estabelecimento de interas:oes mais 

interdisciplinares e gerado a partir de situas:oes diversas que compreendem varias etapas da 

atividade academica, desde a forma<;ao, passando pela consolidas:ao de grupos e de linhas 

de pesquisa e ate o reconhecimento dos grupos frente aos seus pares. Verifica-se, assim, 

que a intera<;ao pode ocorrer por meio dos intercambios de estudantes; em processos de 

aprimoramento de pesquisadores atraves de estagios rea!izados tanto no pais, quanto no 
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exterior; durante visitas de docentes a instituic;:5es locais e estrangeiras e tambem no escopo 

de certos projetos de pesquisa. 

Algumas tens5es tern se manifestado neste processo, nao apenas para os grupos mais 

tradicionais mas tambem para outros grupos de pesquisa que tern iniciado seu trabalho em 

novas linhas. Estas tens5es tern sido influenciadas pelas motivac;:5es pessoais e pelas 

afinidades entre os pesquisadores. 0 sentimento nacionalista, as pniticas e especificidades 

de cada grupo, o preconceito apresentado par alguns pesquisadores e ate par colaboradores, 

a propria maneira de entender a colaborac;:ao e a busca par reconhecimento financeiro e 

cientifico tambem sao alguns dos elementos que contribuem para aumentar as referidas 

tens5es na prodw;:i'io do trabalho cientifico em colaborac;:i'io. 

Os vinculos de autoria permitem ver que existem urn grau de fragmentac;:i'io maior na 

comunidade colombiana do que na comunidade brasileira. No entanto, as diferenc;:as nas 

relac;:5es de colaborac;:i'io das duas comunidades sao, em parte, decorrentes de 

especificidades como o tamanho do pais e dos grupos, as tradic;:5es de linhas de pesquisa e o 

trabalho mais ou menos end6geno. Outros fatores como os relacionados com os 

investimentos na formac;:ao de pesquisadores e como os investimentos no setor de saude 

influenciam as relac;:5es formais e informais de colaborac;:i'io de ambas as comunidades de 

imunologia na produc;:ao cientifica. 

No capitulo que se segue, sera destacado o papel dos agradecimentos na colaborac;:i'io 

cientifica e a importancia dos atores envolvidos nas relac;:5es de colaborac;:ao para a 

produc;:ao cientifica. 
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CAPITULO IV. OS AGRADECIMENTOS NA PRODUf;AO CIENTiFICA 

A colabora<;ao cientifica certamente e urn dos fatores que tern influido na produ<;ao do 

conhecimento dos grupos em Imunologia. Mas tambem nao podemos desconhecer que 

tanto fatores do contexto, como atores envolvidos, estimulam essas rela<;oes de colabora<;ao 

que contribuem para a produ<;ao. 

Tais atores desempenham papeis em aspectos cognitivos e sociais, de procedimento e 

financeiros que contribuem para urn ambiente propicio ao desenvolvimento da produ<;ao 

cientifica. De fa to, a comunidade de pesquisa reconhece a participa<;ao de outros atores e as 

distintas contribui<;oes destes ultimos durante as diferentes etapas da produ<;ao do trabalho 

cientifico e expressa, explicitamente, este "reconhecimento" nos artigos publicados. Estes 

sao encontrados tanto na se<;ao dos acknowledgements como nas notas de rodape. 

E precisamente sobre a pratica dos acknowledgements ou dos agradecimentos que 

trataremos neste capitulo. Para tanto, faz-se, em primeiro Iugar, uma sintese da literatura 

sabre o estudo dos acknowledgements. Depois, apresentam-se os resultados do estudo 

empirico em duas partes distintas. Na primeira parte, apresenta-se o padrao desta pratica na 

comunidade colombiana e brasileira na ultima decada, com base em resultados 

quantitativos, procurando responder as seguintes questoes: a quem se agradece e o que se 

agradece? 

Na segunda parte, faz-se uma analise, com base nos depoimentos recolhidos nas 

entrevistas, procurando dar explica<;oes dos fatores que influem no comportamento desta 

pnitica de agradecimentos dentro da comunidade de imunologia. Alem disso, sugere-se 

como a analise de acknowledgements ( ou pnl.tica de agradecimentos) pode serv1r como 

elemento de avalia<;ao da politica de fortalecimento a colabora<;ao cientifica. 

4.1. 0 estado da arte no estudo dos "acknowledgements" 

Apresenta-se nesta se<;iio uma sintese da literatura que trata do tema do uso dos 

agradecimentos pelos cientistas: a) alguns antecedentes do tema; b) o que sao os 

acknowledgements; c) que motiva os pesquisadores a manifesta-los; d) o que, a quem se 
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agradece, e como medir os acknowledgements; e) e os beneficios e implica<;:oes para a 

politica cientifica. 

4.1.1. Alguns antecedentes do tema: 

Ha tres decadas, o estudo de BLAU (1967) fez men<;:ao aos acknowledgements como 

beneficios extrinsecos. A analise de tais beneficios - conselhos ou assistencia podem 

enriquecer potencialmente nosso entendimento de como a influencia pode ser exercida ou 

comercializada dentro das comunidades academicas ou entre elas (BLAU, !967, p. 98 apud 

CRONIN, 1995a, p. 23). McCAIN (1991) refere-se a eles como parte das normas de 

cortesia dos academicos. Seus estudos mostram os agradecimentos como o resultado de urn 

processo de intercambio de comunica<;:ao informal, urn gift que e dado ou esperado e, em 

alguma medida, como evidencia de que a informa<;:ao cientifica adquire urn valor comercial 

(McCAIN,1991)
1

. 

Os reconhecimentos sao tratados como uma manetra de interpretar as rela<;:oes de 

confian<;:a (MULLINS, 1973 apud CRONIN, 1995a, p. 18). Como urn indicador das 

rela<;:oes de assessoria ou, ao menos, a primeira aproxima<;:ao desta rela<;:ao (CHUBIN, 1975 

apud CRONIN, 1991/. Para BAZERMAN (1984) essas rela<;:oes recaem na categoria de 

dependencias institucionais que se manifestam em intellectual fellowship e personal 

apprenticeship loyalties, enquanto que para McCO"N"NELL (1992) sao a entrada nos 

tratamentos de gratidao dos academicos3 

Estas manifesta<;:oes que se dao nas rela<;:oes informais da pratica cientifica sao o 

reconhecimento publico, por parte dos autores, de que elementos extemos contribuiram em 

1 
" ••• the research-related information associated with published research should be available to all, with the 

recognition of the researcher's rigth to practice private science. When available, the choice of source for 

research-related information - repository or investigator, personal or professional acquaintance is 

determinated by factors relating to the demands of the specific research, social norms, and individual 
preference ... Acknowledgement was the aceptable and expected return for the gift, and the bibliometric 
data provide evidence that ... as research-related information acquires commercial value - either as 

individual researchers become entrepreneurs or as private industry and goverment interfere with the free 

flow of information- present assumptions may no longer be valid" in McCAIN (1991, p. 512). 
2 "Acknowledgements would thus appear to be a worthwhile indicator of trusted assessorship, at least as a 

first approximation of the relation ... Clearly, it is time to tap trusted assessorship" (Chubin, 1975, p. 366-
367) in (CRONIN, 1991, p. 237). 

3 BAZER..l'v!AN (1984) e McCOJ\iNELL(l992): obras citada em CRONIN&OVERFELT (1994, p. 168). 
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algum senti do para a pesquisa; estes reconhecimentos sao realizados quando se apresentam 

contribui<;:oes te6ricas ou tecnicas (VELHO, 1985, p. 209). 

Reconceitualizados por EDGE ( 1979) como supercita<;:oes, dada a semelhan<;:a existente 

com as cita<;:oes, suas analises servem a uma variedade de prop6sitos funcionais e/ou 

simb6licos
4

• Tais reconhecimentos sao vistos por como uma forma de descrever tanto urn 

ato social ou coletivo como urn ato individual e que, como as cita9oes, sao parte do 

repert6rio cultural dos academicos (BRODKEY, 1987, p. 23 apud CRONIN,l995a, p.l8). 

Eles enviam metamensagens tais como: "eu perten9o a esta tribo"; "vejam em companhia 

de quem estou"; com o fim de localizar o autor em urn meio cognitivo ou social, dizem 

CRONIN et al. ( 1992b, p. l 08). 

A semelhan<;:a dos agradecimentos com as citayoes e aprofundada nos trabalhos de 

CRONIN e outros autores, e os resultados ressaltam que a pratica dos agradecimentos e 
regulada por regras de compromissos que definem a dinamica da colaborayao e a 

interdependencia entre academicos. 

4.1.2. 0 que sii.o os agradecimentos- acknowledgements 

Partindo de uma compara91io entre citayoes e agradecimentos, os trabalhos de CRONIN 

mencionam que tanto umas como outros declaram a existencia de uma rela;;:ao (uma 

afinidade ); ambos dao testemunho de que alguma classe de rela91io cognitiva, social ou 

procedural ocorreu na pratica cientifica, seja de maneira profunda ou superficial. 

Enquanto as cita;;:oes tern urn status objetivo, que permitem a uma terceira parte 

referenciar urn documento citado, corroborar a interpreta;;:ao do autor e dar continuidade a 

cadeia intelectual, os acknowledgements descrevem uma relayao eminentemente privada, 

uma divida que nao pode estar no mesmo status. Ambos fazem parte de urn triangulo de 

reconhecimento - autoria, citayoes e agradecimentos - atraves do qual podemos chegar a 

constru;;:ao das redes de influencia no contexto da avalia<;:ao academica 

(CRONIN&WEAVER, 1995b). 

4 
Distribuiyao de reconhecimentos, alinhamentos de citayao de autores com urn individuo particular ou escola. 

125 



4.1.3. 0 que motiva os pesquisadores para manifestar os agradecimentos? 

Segundo alguns estudos, os autores usam os acknowledgements para identificar pessoas 

que fizeram uma contribui<;ao especial, intelectual ou tecnica, para uma pesquisa, mas que 

nao sao consideradas suficientemente qualificadas para partilharem a condi<;ao de autores 

(KASSIRER&ANGELL, 1991, p. 1511). E tambem para mostrar a gratidao para cada urn 

dos individuos ou tecnicos que puderam fazer uma contribui<;ao trivial aos estudos dos 

autores. 

Com a finalidade de padronizar a pnitica e evitar o excesso de comentarios triviais, ja 

algumas revistas especializadas tern estabelecido normas para manejar publicamente os 

criterios para os acknowledgements. The New England Journal of Medicine (NEJM), por 

exemplo, se manifesta a este respeito assim: 

" ... um ou mais itens devem especificar: a) contribui9oes que devem ser 

agradecidas mas que niio justifiquem relar;:ao de autoria, tais como apoio geral 
do chefe do departamento; b) agradecimentos par ajudas tr§cnicas; c) 
agradecimentos par apoio financeiro ou de materiais, especificando a natureza 
do apoio; d) relar;:oes financeiras que possam apresentar um conflito de 
interesses ... Pessoas que contribuem inte/ectualmente para a publica,ao, mas 
cuja contribuir;:ao niio justifique co-autoria ... par exemp/o: conselheiro cientifico, 

revisiio critica do estudo proposto, coler;:ao de dados ou a participar;:iio em 
ensaios clinicos... Tais pessoas devem ter dado sua permissao para ser 
nomeadas. Os autores sao responsaveis par obter essas permissoes par 
escrito ... " (:--IEJM, 1991, p. 426). 

Estes esclarecimentos podem influir, como exigencia explicita, para o manejo publico e 

correto do status de co-autoria 5 
- por default, os criterios do acknowledgement - e, de 

alguma maneira, estas exigencias tambem encorajam os autores a explicitar aqueles que 

contribuern para sua produ<;ii.o. 

A area da Genetica e, provavelrnente, urna das areas nas quais OS acknowledgments tern 

se institucionalizado para dar urn reconhecirnento publico por gifts que tern sido recebidos 

de diferentes competencias cientificas (CRONIN&WEAVER, 1995b, p, 172). Assirn, 

5 "Cada autor deve ter participado suficientemente no trabalho para tomar responsabilidade publica pelo 
conteUdo. Urn cr6dito de relayao de autoria deve ser baseado em contribuiy6es substanciais para: a) 

concepyao, desenho e interpretayao dos dados; ou para b) modificar o artigo ou revis8.-lo criticamente com 

urn conteudo intelectual importante; ou quando c) a aprova9ao final a ser publicada. As condi96es acima 
devem ser conhecidas" in: Ki\.SSIRER&ANGELL. 1991, p. 1511. 
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apresenta-se nessa area uma alta percentagem de acknowledgements em uma ou outra 

categoria. Os dados bibliometricos nos estudos de McCAP.\1 ( 1991) dao evidencia de que 

uma grande variedade de informayao relacionada com a pesquisa foi fomecida por outros, 

us ada e reconhecida durante o curso do trabalho de pesquisa (McCAP.\1 1991, p. 512). 

Dentro das areas Biomedicas, com re1ayao aos acknowledgements ao apoio financeiro, 

evidencias nos trabalhos de LEWISON et a!. (1995) mostram que os pesquisadores podem 

omitir a menyao quando o nivel de apoio e baixo; quando a pesquisa contou apenas com 

fundos internes as instituiv5es; ou porque 0 pesquisador nao se da conta de que deveria 

reconhecer o apoio. 

Em outras areas, por exemplo, em ciencias agrarias, conforme os resultados mostrados 

por VELHO, os pesquisadores entrevistados confirmaram que nao fazem uso dos 

acknowledgements em suas publicav5es simplesmente porque eles nao tinham 

contribuiy5es para agradecer em sua atividade de pesquisa (VELHO, 1985, p. 210). 

Embora, implicitamente, dentro das disciplinas cientificas possam existir criterios que 

regulem a pratica das meny5es de co-autoria e de acknowledgements nos artigos, nao 

podemos desconhecer a existencia de fatores externos que possam modificar os 

comportamentos nesta pratica. Por exemplo, alguns estudos (EPSTEIN, 1982; BEN-ARI, 

1987; HEFFNER, 1979 apud CRONIN, 1995a, p. 29-3!) observam que diferenyas de 

genero e/ou status dos colaboradores influem no aumento dos agradecimentos, em 

detrimento das relay5es de autoria
6 

Neste mesmo sentido, existem outros estudos que se 

manifestam com respeito a utilizas:ao de autorias impr6prias que corresponderiam a 

acknowledgement mas, perante as rela96es de poder ou de apoio financeiro, sao mudadas 

por relas:5es de co-autoria
7 

6 "The rewards of the female professionals may also be more closely linked to their female status than to their 
status as professionals ... Brigth female graduates students are often satisfied with gifts of approval and 

attention from professors for whom they work, and are content with the vicarious pleasures of contributing 

ideas as an ancillary partner" Citado por CRONIN (1995a, p.29-31 ). 
7 "Buying of authorship with power or funding" in (CROLL,l984, p. 406) citado in op cit. 
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4.1.4. 0 que e a quem se agradece, e como se pode medir os acknowledgements 

Os acknowledgements refletem uma mescla rica de apoio pessoal, moral, instrumental, 

financeiro, tecnico e conceitual recebido de institui<;oes, conselhos de pesquisa, agencias 

dos govemos, colegas de trabalho, pares (incluindo competidores, mentores, membros da 

familia). Diz CRONN (1995a) que eles vao desde uma especie de genuflection ritualizada 

em tomo ao 6rgiio financiador8
, passando por expressoes de dificuldades sofridas (apoios 

morais) por parte dos colegas, ate o agradecimento pelo estimulo intelectual concedido por 

urn reconhecido mentor intelectual. 

Ate o momento, a analise dos agradecimentos por diferentes autores tern permitido 

chegar a uma serie de classifica<;6es que facilitaram as compara<;oes e determinar quem e o 

que a comunidade cientifica costuma agradecer em suas publica<;oes. Na Tabela 4.1. sao 

mostradas estas classifica<;oes. 

a ea .I. ass1 tca<;iio de Esquemas para aara T b I 4 Cl 'fi d . ectmentos 

MACKINTOSH(l972) CRONIN(l991) McCAIN(l991) 

- Facilidades - Financiadores - Acesso a informayao relacionada 

- Acesso a dados - Apoio moral com a pesquisa 

- Ajuda de individuos - Apoio de escrit6rio - acesso a protocolos nao publicados 

- recnicos - comunicayao interativa com os pares 

-mentor - assistencia t6cnica 
- Assessores de confianr;a - prepara<;ao do manuscrito 

fonte: (CRO!VIN et al.,I992b, p. 108; CRONIN, J995a, p. 43) 

Nota-se que estas classifica<;oes tiveram como fonte dados de revistas de distintas 

disciplinas cientificas- por exemplo, no caso de MACKINTOSH (1972) em sociologia; em 

CRONIN (1991) sua analise se situa em hist6ria, filosofia, psicologia e sociologia; 

enquanto que McCAIN (1991) estudou a area de Genetica. 

Ressalta-se, entao, que a pratica de agradecer a assessores de confian<;a, colaboradores, 

mentores ou assistentes de gradua<;ao, as institui<;oes financeiras e a terceiros, faz parte de 

uma dinamica propria da pn\tica cientifica em questao e que "sua escala e significil.ncia 

podem variar de campo em campo e de revista em revista". Neste sentido, aponta 

CRONN, cada uma das categorias tern urn significado instrumental na conduta da 

pesquisa, e nao necessariamente uma e mais importante que a outra. No en tanto, existe uma 

diferen<;a qualitativa entre apoio de escrit6rio e comunica<;il.o interativa de pares e esta 

8 Os agradecimentos as agencias financiadoras sao amplamente explorados nos trabalhos de LEWIN SON. 
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ultima reflete presumivel contribui91io intelectual e influencia recebidas de urn dos pares. 0 

registro via acknowledgements e companivel com o registro de influencia via cita96es 

(CRONIN et al., l993a, p. 31). 

Outras classificav6es observadas nos trabalhos de CRONIN (1991, p. 230) referem-se 

as seguintes categorias: l) aquelas relacionadas com as fontes, apoio financeiro ou material 

que "lubrificam" todos os processos da investiga91io, mas que nao influem nas dimensoes 

cognitivas; 2) aquelas relacionadas com os procedimentos, nao centradas no trabalho 

conceitual, mas que contribuem para a eficacia do trabalho manual; 3) ou aquelas 

relacionadas com os conceitos, que tornam possivel identificar e mapear redes de influencia 

em uma disciplina. 

E importante olhar as classifica96es simplesmente como umas das tentativas de poder 

disponibilizar automaticamente os dados e efetuar a analise dos mesmos utilizando tecnicas 

cienciometricas, ou analisando-os conjuntamente com outros indicadores qualitativos. 

4.1.5. Quais sao os custos e os beneficios de analisar "acknowledgements". Ou ... o 

que podem implicar para a politica cientifica? 

Os estudos no tema mostram que as cita96es estao ma1s disponiveis que os 

acknowledgements para serem consultadas ou usadas independentemente por uma terceira 

parte. Argumentam os autores tambem que os acknowledgements encontram-se de maneira 

nao contestavel, nao efetiva, nao comutavel, nao permitindo a uma maquina utilizar urn 

con junto de dados - o que pode ser a razao para nao terem sido incorporados nos processos 

formais de avalia91io. 

Alem disso, outra das explicav6es encontradas por autores como CRONIN e que existe 

uma distin<;ao de status entre as cita<;oes e os acknowledgements que faz com que os 

segundos tenham sido descuidados como uma unidade de medi91io de impacto nos 

exercicios de avalia91io de faculdades e programas de pesquisa. Vale a pena sublinhar que a 

rela91io entre uns e os outros, mais a rela91io de co-autoria podem formar o "triangulo do 

reconhecimento" e sua utilizaviio pode ser uma ferramenta para realizar urn desenho de 

redes de influencia academica. 
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Apesar das dificuldades do acesso aos acknowledgements de uma mane1ra mms 

automatizada, e relevante destacar os estudos realizados pelo PRISM (The Unit for Policy 

Research in Science and Medicine) no desenvolvimento de uma base de dados de fontes 

financeiras para pesquisa biomedica. Esta base de dados - ROD9 
-, que analisa os 

reconhecimentos financeiros dos acknowledgments, foi planejada para capturar 

essencialmente os artigos com pelo menos urn endere9o no Reino Unido (JESCHIN eta!., 

1995). 

Assim, utilizando esta nova ferramenta, os estudos de LEWISON, entre outros autores 

(LEWISON&DA WSON, 1998; GRANT &LEWISON, 1997; LEWISON, 1997; 

O'DRISCOLL et al., 1995), revelam que os agradecimentos its agencias financiadoras tern 

demonstrado ser urn dos elementos que perrnite medir o impacto da atua9ao do 

financiamento das agencias financiadoras e o grau de participa9ao delas na investiga9ao em 

uma area em geral. 

De outra parte, os trabalhos de McCAIN (1991) indicam ver como as inforrnayoes 

contidas nos acknowledgements podem ser uma forma de disponibilizar publicamente a 

inforrna9ao privada das pesquisas, o que perrnite que outros investigadores acessem tal 

inforrna9ao e deem continuidade it linha de investiga9ao, ou detectem possiveis problemas 

no desenho da investiga9ao em curso. 

Finalmente, e importante destacar que as evidencias empiricas destes trabalhos s6 

apresentam urn quadro dos paises centrais. E que, no entanto, as potencialidades de an{tlise 

da dinamica da comunidade cientifica a partir dos acknowledgements tern sido explorada 

por poucos trabalhos no contexto da regiao 10 Em seguida apresentam-se os resultados do 

trabalho empirico para o caso brasileiro e colombiano da comunidade de pesquisa na area 

de imunologia. 

9The Research Outputs Database (ROD). Os artigos selecionados nesta base de dados estao baseados na base 
de dados Science Citation Index (SCI) e Social Science Citation Index (SSCI) (JESCHIN, eta/., 1995). 

1° Como ja mencionado, ainda que nos traba1hos de VELHO tenha sido estudado este fenomeno nas areas 
agnirias, estes estudos concluem: "Se os pesquisadores em seus estudos nilo apresentam contribui96es 

tecnicas ou teoricas no trabalho deles, e simplesmente porque nao tiveram lugar [ ... ] So 2 artigos de 405 
fazem menqao para contribuiyoes tecnicas e te6ricas" VELHO (1985, p. 209-210). 
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4.2. 0 caso dos acknowledgements na comunidade de Imunologia Colombiana e 

Brasileira 

A pnitica dos acknowledgements da comunidade de pesquisa de imunologia colombiana 

e brasileira foi analisada com base em informac;oes de tipo quantitativa e qualitativo. 

Inicialmente, apresenta-se nesta sec;ao, com base nos dados quantitativos, uma comparac;ao 

das duas comunidades. Numa segunda parte, faz-se a analise dos dados com base em 

depoimentos coletados nas entrevistas. Os procedimentos da coleta de dados utilizados 

neste capitulo estao detalhados no apendice metodol6gico (Ver matriz de 

Acknowledgements). No entanto, pode-se encontrar em cada uma das sec;oes uma 

apresentac;ao geral. 

4.2.1. A quem agradece a comunidade da imunologia?: o que mostram os dados 

Esta sec;ao busca analisar, a luz da literatura, a pnitica dos agradecimentos registrados 

na produc;ao publicada pelos grupos de pesquisa selecionados para este estudo, na ultima 

decada. Para tanto, foram identificados os reconhecimentos encontrados tanto na primeira 

pagina do anigo como aqueles encontrados na sec;ao dos acknowledgements. Os resultados 

foram registrados em uma base de dados, de acordo com o seguinte esquema de 

classificac;ao: 

0 A I = Reconhecimento por apoio financeiro; 

0 A2 = Reconhecimento por apoio moral e facilidades para realizar o estudo; 

0 A3 = Reconhecimento por acesso aos protocolos e reagentes; 

0 A4 = Reconhecimento pela assistencia tecnica dentro da area; 

0 AS = Reconhecimento pela assistencia tecnica concedida por colegas de outras 
disciplinas; 

0 A6 = Reconhecimento pela comunicac;ao interativa de pares; 

0 A 7 = Reconhecimento por apoio na fase de preparac;ao do manuscrito. 

Com base nos dados coletados foram elaboradas algumas tabelas e figuras com as 

seguintes informac;oes: distribuic;ao de reconhecimentos na produ.;:ao total analisada; 

distribuic;ao de reconhecimentos na produc;ao por grupo de pesquisa e distribui.;:ao de 

reconhecimentos da produ.;:ao por pais. Estas informa<;:oes servem para ponderar a pnitica 

dos "reconhecimentos" em cada urn dos esquemas de classifica.;:ao e refletir se as 
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comunidades brasileira e colombiana tern praticas semelhantes ou diferentes com relavao a 

essa questao. 

Algumas iniciativas para medir o impacto de investiga96es financiados nas ciencias 

medicas tern centrado suas analises em reconhecimentos de tipo financeiro (JESCHIN et 

a/., 1995). Por outro !ado, autores como CRONIN analisam mais os agradecimentos de tipo 

pessoal e financeiro; enquanto McCAIN (1991) centra-se nos padroes de agradecimentos 

na area de genetica que dizem respeito aos interciimbios de informavao, analises, 

protocolos, resultados de experimentos nao publicados e fomecimento de reagentes. E 

importante ressaltar, com respeito a estas experiencias - por exemplo, no caso de McCAIN 

e JESCHIN et a/. -, que ainda que os dados dos acknowledgements correspondam aos 

paises centrais, o foco da analise situa-se na area das Ciencias Biomedicas. 

Com a finalidade de examinar se estes "reconhecimentos" encontram-se tambem nas 

comunidades de imunologia da Regiao, a seguir distinguem-se os acknowledgements dentro 

dos grandes grupos: reconhecimentos financeiros e reconhecimentos nao financeiros. Na 

Tabela 4.2. encontram-se os resultados do presente estudo. Observa-se que dos 683 artigos 

fisicamente analisados, 81.55% da produ9ao (557 artigos) contem reconhecimentos 

financeiros e 65.89% (450 artigos) contem reconhecimentos varios ou nao financeiros" 11 

(Ver tambem Figura 4.1). 

11 J8. que urn artigo pode apresentar varies tipos de reconhecimentos, as porcentagens niio totalizam I 00%. Ou 

seja, os artigos ana!isados apresentaram mais de urn tipo de reconhecimento tanto na seyao dos 

acknowledgements como na se9ao de nota de rodape. 
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T b I 4 2 D' 'b . -a e a .. tstn uu;ao por tlPO d A d . ( o/.) e 12ra ecmtento em 0 

I Reconhecimentos Reconhecimentos 

Pais I Financeiros V3rios 

Brasil 81,48 64,44 

Colombia 81,82 71,33 

Total Global 81,55 65,89 

Figura 4.1. Distribui~iio de Acknowledgements por tipo e por pais (em%) 
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Em numeros absolutos, a base de dados do estudo constitui-se de 540 artigos da 

produ<;ao brasileira e 143 artigos da produ<;ao colombiana. Levando em considera9ao este 

aspecto, o que chama a aten<;ao e que tanto a comunidade brasileira como a colombiana 

apresentam uma porcentagem similar dos reconhecimentos de tipo financeiro. Isto significa 

que este reconhecimento esta presente em 81,42% (440 artigos) e 81,82% (117 artigos) da 

produ<;ao brasileira e colombiana, respectivamente. De outra parte, encontrou-se uma 

porcentagem significativa de reconhecimentos de tipo nao financeiros na produ<;ao de 

ambas comunidades: 64,44% (348 artigos) na brasileira e 71,33% (102 artigos) na 

colombiana. 

Estas informa96es nos permitem afirmar que em ambas comunidades existe uma 

manifesta9ao de reconhecimento tanto de tipo financeiro como nao financeiros. Isto 

significa que ass1m como o ator financeiro e objeto de reconhecimento tambem outros 
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atores podem ser objetos de reconhecimentos pela comunidade de imunologia analisada. A 

seguir apresentam-se observas:oes mais detalhadas para cada tipo de reconhecimento e os 

atores neles mencionados. 

4.2.1.1. Reconhecimentos pelo apoio financeiro 

A experiencia do PRISM no uso dos acknowledgements como ferramenta da analise 

tern mostrado que o reconhecimento financeiro e urn fator chave na avalia<;:ao para medir o 

impacto das verbas investidas em pesquisa na area de ciencias biomedicas. Tomando como 

base a experiencia destes estudos, observou-se que os reconhecimentos financeiros 

encontrados nos acknowledgements e nas notas de rodape, podem ser urn fator 

representativo para determinar os atores financeiros que tern apoiado a pesquisa na area de 

imunologia. 

Inicialmente, e importante observar se a manifesta<;:ao deste "reconhecimento" e urn 

padrao comum de comportamento para a maioria dos grupos das duas comunidades em 

estudo. Para tanto, os dados da Tabela 4.3 revelam as seguintes informas:oes: 

i) 7 grupos dos 31 analisados apresentam reconhecimentos financeiros em toda sua 

produ<;:ao; 

ii) 20 dos grupos tern uma porcentagem consideravel deste tipo de 

reconhecimentos - entre 72% e 96%; 

iii) 4 dos 31 grupos apresentam uma porcentagem menor de reconhecimentos 

financeiros na sua produ<;:ao. No entanto, as percentagens sao significativas, 

entre 40% e 62%; 

iv) entre 76% e 96% da produs:ao dos outros grupos apresenta este tipo de 

reconhecimento. 

Em suma, estas informa96es revelam, portanto, que existe urn carater dominante deste 

tipo de reconhecimento em todos os grupos em ambas as comunidades. 
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Tabela 4.3 Distribuh;3o de Agradecimentos pelos reconhecimentos financeiros, por grupos e por pais 

(em 0
/.) 0 

I 
Pais Grupo 

Brasil grupo20 

grupo28 

grupo19 

grupo21 

grupol2 

1

grupo27 

igrupo22 

~rupo30 

~rupol6 

~rupo25 

grupo29 

grupo31 

1
grupo15 
I 
jgrupol7 

lgrupo26 

grupol8 

grupol3 

grupo24 

grupo23 

~~~upoll 
ruool4 

'rota! Brasileiro I 

Colombia ~}rupo5 

I 

~~~ rupo9 

rupolO 

rupo2 

~rupol 

rpo6 
rupo7 

runo3 

"'otal Colombiano i 

Nao 

Apresenta 

0,04 

0,05 

0,07 

0,07 

0,08 

0,08 

0,08 

0,09 

0,13 

0,13 

0,14 

0,19 

0,22 

0,23 

0,24 

0,28 

0,38 

0,42 

0,46 

18,52% 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,10 

0,14 

0,20 

0,23 

0,56 

18,18% 

Apresenta 

1,00 

1,00 

0,96 

0,95 

0,93 

0,93 

0,92 

0,92 

0,92 

0,91 

0,88 

0,88 

0,86 

0,81 

0,78 

0,77 

0,76 

0,72 

0,62 

0,58 

0,54 

81,48% 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

0,90 

0,86 

0,80 

0,77 

0,44 

81,82% 
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Algumas evidencias encontradas em estudos bibliometricos nas ciencias Biomedicas 

podem tambem ser relevantes na area de imunologia. Por exemplo, os estudos de 

HIRSCH&SINGLETON
12 

tern mostrado que existe uma rela<;ao entre apoio financeiro e 

multipla autoria. Complementarmente, os estudos de BEA VER&ROSEN (1978, 1979) 

indicam que urn maior grau de colabora<;ao ocorre nos campos da ciencia que tern maior 

apoio, fen6meno que e mais freqiientemente encontrado nas Ciencias Biomedicas. 

Adicionalmente, os trabalhos do GUPTA& KARISIDDAPPA (1998, p. 350), em genetica, 

mostram que as mudan<;as criticas no crescimento da colabora<;ao ocorrem 

simultaneamente com as mudan<;as criticas no apoio financeiro. Dadas estas afirma<;oes, 

pode-se inferir que os reconhecimentos financeiros encontrados nos artigos analisados 

podem ser uma evidencia nao apenas de 6bvio apoio financeiro, mas tambem de rela<;oes 

de colabora<;ao encontradas ate o momento, para o presente estudo. 

Recordemos que as informa<;oes sobre a colabora<;ao do capitulo anterior, Figuras 3.2 a 

3.6 - com respeito as evidencias de co-autoria apresentadas no nivel nacional e 

internacional - mostraram que: i) existe uma maior presen<;a de co-autoria nacional na 

prodw;ao brasileira que na produ<;ao colombiana; ii) a presen<;a da co-autoria internacional 

na produ<;ao colombiana e maior que na produ<;ao brasileira. Neste sentido era de se esperar 

que existisse na produ<;ao analisada maior evidencia de apoio financeiro nacional na 

produ<;ao brasileira, enquanto que na produ<;ao colombiana poderia ser encontrada maior 

evidencia de apoio financeiro internacional. De fato, isso se confirma pelos dados da 

Figura 4.3. 

Veja-se, a seguir, o que os dados revelam a respeito do nivel nacional ou internacional 

do ator financeiro. 

12 Obra citada in BEAVER&ROSEN (1979, p. 241). 
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Figura 4.3. Distribui~iio de acknowledgements pelo nivel de financiamento recebido 

70% 

60% +-------------------------~~ 
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0 Brasil 

Ill ColOmbia 

Nos dados da Figura 4.3. pode-se observar que existe uma porcentagem dupla do apoio 

financeiro no nivel nacional na produ<;ao brasileira em comparaqao com a produqao 

colombiana, enquanto o apoio estritamente de agencias internacionais apresenta-se em 

proporqao maior no caso colombiano que no brasileiro, 19,66% e 4,77% respectivamente. 

Da mesma maneira, pode ser observado que existe a presen<;a do apoio financeiro de ambas 

fontes numa maior propor<;iio na produ<;ao colombiana que na brasileira: 50,43% em 

comparaqao com 33,86%, respectivamente. 

As altas ocorrencias de uso desse tipo de agradecimento permitem supor a 

disponibilidade de financiamentos nacionais e internacionais e o nivel de recurso de cada 

uma das comunidades em conseguir receber tais apoios. Sendo assim, pode-se ver na 

Tabela 4.4. as informa<;5es que se referem aos comportamentos individuais, de acordo com 

o nivel de apoio financeiro apresentado na produ<;ao analisada para cada urn dos grupos 

estudados. 
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Tabela 4.4 Distribui'r:iO de reconhecimentos segundo nivel de financiamento recebedo, 
' •;.) por grupos e por pa1s (em 0 

Pais Gruoo lnternacional Misto Nacional Total Global 

Brasil grupo20 1,00 

grupo21 1,00 

grupo22 1,00 

grupo27 1,00 

grupo29 1,00 

grupo30 0,04 0,96 

grupo24 0,08 0,92 

grupo31 0,11 0,89 

grupol5 0,13 0,87 

grupo26 0,14 0,86 

grupol3 0,05 0,14 0,82 

grupo16 0,18 0,82 

grupol4 0,12 0,32 0,56 

grupo28 0,50 0,50 

grupo11 0,64 0,36 

grupo12 0,12 0,57 0,31 

grupo25 0,70 0,30 

grupo18 0,09 0,65 0,25 

grupo23 0,77 0,23 

grupo19 0,05 0,73 0,23 

grupo17 0,27 0,59 0,14 

Brasil 4,77% 33,86% 61,36% ! 100% 

Colombia grupo5 1,00 

grupo6 0,25 0,75 

grupo7 0,30 0,70 

grupo3 0,18 0,27 0,55 

grupo2 0,67 0,33 

grupo9 0,67 0,33 

grupo4 0,14 0,68 0,18 

grupo1 0,36 0,48 0,17 

grupo10 0,33 0,50 0,17 

grupo8 1,00 

Colombia 19,66% 50,43% 29,91% 100% 
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Assim, as informa96es da Tabela 4.4 revelam que 5 dos grupos brasileiros receberam 

apoio financeiro para o total de sua produyao estritamente desde fontes nacionais. Para os 

outros 25, ainda que em alguns casas com uma minima freqiiencia, tem-se evidencia de 

apoio financeiro nacional e intemacional. No caso colombiano, par sua vez, s6 urn grupo 

mostrou evidencias de financiamento estritamente nacional, e para os outros grupos desta 

comunidade, a produyao foi passive! grayas ao apoio financeiro de ambas as fontes. 

Vejamos agora quais sao esses atores financeiros que tern apoiado a pesquisa na area de 

imunologia durante a ultima decada, tanto no Brasil como na Colombia. As Tabelas 4.5 e 

4.6 apresentam uma relayil.o das instituiyoes nacionais e intemacionais que tern financiado a 

produyil.o de pesquisa na imunologia para os grupos selecionados. Convem notar que nem 

sempre existe urn reconhecimento financeiro expresso diretamente no artigo, e que os 

dados aqui mostrados correspondem s6 aos reconhecimentos financeiros explicitos. As 

tabelas permitem ver a freqiiencia com que varias institui96es que financiam pesquisa tern 

sido mencionadas dentro dos acknowledgements, no total da produyao analisada para cada 

uma das comunidades. 

Entidades nacionais que ap6iam a pesquisa no caso brasileiro somam 25 instituiyoes 

com maior ocorrencia, entre as quais destacam-se CNPq, FAPESP e FINEP. Seguem-se 

algumas outras instituiyoes govemamentais e alguns programas especificos dirigidos como, 

PADCT/CNPq, PRONEX/CNPq e CAPES. Observam-se tambem algumas institui96es de 

Saude e as agencias de amparo a pesquisa dos diferentes estados (FAPEMIG, FAPERJ), os 

laborat6rios da pesquisa na area e seus programas especificos de apoio a pesquisa 

(FIOCRUZ, PAPES/FIOCRUZ, Funda9ao Butanta), entre outras. Alem disso, 13 

instituiyoes nacionais aparecem com minima freqiiencia, mas isso permite perceber a 

presenya de fundos especiais do setor universitario, o setor saude e setor industrial (por 

exemplo, Arisco Produtos Alimenticios ). 

Para o caso colombiano, nota-se a concentra9ao principal em 13 institui96es, com 

destaque para a institui9iio govemamental do fomento a pesquisa COLCIENCIAS. Nota-se 

a presenya mais direita do govemo (Presidencia de Republica) e de agencias 

govemamentais do set or saude (Ministerio da Saude Publica, Instituto Nacional da Saude) e 
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ICFES ([nstituto Colombiano para o fomento da educaqao superior) -que durante o inicio 

dos 90 teve alguns recursos dirigidos para o fortalecimento da pesquisa. Tambem, nota-se a 

presenqa direita do atores locais do setor do estado e da saude e programas especiais das 

universidade como por exemplo, a Universidade de Antioquia. 

"A politico interna de nossa universidade tern sido afortunada para a pesquisa 

porque quando chegou a crise a universidade tinha criado suas pr6prias 
estrategias de sustentabilidade para os grupos de pesquisa e negociado entrada de 
maior suporte financeiro do estado regional... isso tern permito aos grupos um 
descanso em escrever Iantos projetos e mendigar menos... Claro o nosso 
compromisso e conseguir 50% de recursos de fora e comprometermo-nos na 
(ormaciio de pesquisadores. mais colaboracoes e publicaciio internacional ... estas 
siio obrigacoes que devem cumprir-se" (pesquisador colombiano ). 

Adicionalmente, ressalta-se que os reconhecimentos ao CNPq, FAPESP e FINEP, para 

o caso Colombiano sao vistas como apoio de fontes do exterior. 

A Tabela 4.6 apresenta as fontes externas de apoio financeiro ao Brasil e it Colombia. 

Pode-se observar uma concentraqao de reconhecimentos financeiros de ambas comunidades 

principalmente para o programa das Naqoes Unidas dirigido it pesquisa de enfermidades 

tropicais (lJNDP/WHO/TDR). 0 INSERM (lnstitut National de Ia Sante et de la Recherche 

Medicale) tern urn Iugar destacado nos reconhecimentos financeiros na produqao brasileira 

e o Germany Leprosy Relief Association na produqao colombiana. 

Por ordem de freqiiencia nota-se depois a presenqa do National Institute of Health dos 

Estados Unidos na produqao de ambas as comunidades. Logo, destaca-se a Commission of 

the European Comunities na produ<;ao brasileira, assim como, em alguns dos programas de 

cooperaqao internacional com CNPq, numa maior propor<;ao que para a comunidade 

colombiana. Alem disso, pode-se observar a presen<;a do apoio financeiro de instituiqoes 

espanholas na produ<;ao colombiana. 

Finalmente, nota-se que existem reconhecimentos para outras 49 institui<;oes das quais 

30 foram mencionadas na produs;ao colombiana e 19 na produqao brasileira. 0 que e 

importante destacar aqui, com respeito a estas ultimas institui<;oes, e que elas pertencem a 

setores diferentes. 
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Tabela 4.5 Distribuh;ao de Agradecimentos ~elo reconhecimento financeiros nivel nacional 

COdigo 
Entidade Freqiii!ncia 

Financeira lVome da Fonte de Financiamento Total Colombia Brasil 

2 CNPq 324 4 320 

4 FAPESP 173 2 171 

5 FINEP 108 1 107 

44 COLCJENCIAS 67 67 0 

15 Programa de Apoio ao Desenvolvimento C&T. PADCT/CNPq 42 1 41 
12 National Institute of Health 37 37 

3 CAPES 35 35 
22 Fundayao de Amparo a Pcsquisa do Estado de Rio de Janeiro- FAPERJ 35 35 

19 FAPEMIG 24 24 
16 Programa Nacional de NUcleos de ExcclCncia- PRONEX/CNPq 24 24 
42 Ministerio de Salud Publica de ColOmbia 20 20 0 

41 Presidencia de la RepUblica Colombiana 15 15 0 
1 Fundayao Butantan 14 14 
18 Programa de Apoio a Pesquisa Estratt~gica- PAPES/FIOCRUZ 13 13 
7 Fundayao Ary Frauzino 11 11 
11 Fundayao Institute Oswaldo Cruz- FIOCRUZ 10 10 
21 Fundayao Universit<iria Jose BonifB.cio ~ FUBJIUFRJ 8 8 

51 Institute Colornbiano para el Fomento da Educaci6n Superior- ICFES/BID 7 7 0 

20 Conselho de Ensino para Postgraduados da UFRJ (CPEG,UFRJ) 6 6 
45 Instituto Nacional de Salud 5 5 0 

Fundayao do Banco do Brasil (Fundo de Incentivos a pesquisa Tecno-

14 cientifica do BB)- FIPEC 4 4 
164 Instituto Nacional do Cancer -INCa 4 4 

29 Minist6rio Nacional de SaUde 4 4 

8 UFRJ- Universidade Federal de Rio de Janeiro 4 4 
165 Campanha Nacional do Combate ao Cancer~ CNCC 3 3 
163 FAEPA 3 3 
62 Fundaci6n para la Educaci6n Superior- FES 3 3 0 
33 Programa USP- BID 3 3 

31 PRPqNFMG 3 3 
54 Universidad de Antioquia- UNIANTlOQUIA 3 3 0 
61 Asociaci6n Colombiana de Investigadores en Suiza- ACIS 2 2 0 
63 Bcneficiencia del Valle, Cali 2 2 0 
47 Comit6 para el desarrollo de Ia Investigaci6n- CODI- UniAntioquia 2 2 0 
46 Corporaci6n Andina de Fomcnto- CAF 2 2 0 
56 Direcci6n Seccional de Salud de Antioquia 2 2 0 
53 Fundayao para o Desenvolvimcnto da Reumatologia, SP 2 2 
60 Fundaci6n para la Promoci6n de la Investigaci6n y Ia Tecnoiogia 2 2 0 

176 Universidade de Brasilia- FUB-UNB 2 2 

Outras lnstituig6es nacionais (19) 18 5 13 
Total Global 1046 145 901 
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Tabela 4.5 Distribui<;fto de Agradecimentos pelos reconhecimentos financeiros 

no nivel nacional- Continua~tfto 

Codigo 
Entidade Freqiiencia 

ColOmbiaBrasill Financeira Nome da Fonte de Financiamento Total 

28 Arisen Produtos Alirnenticios 1 

Associa<;ao Brasileira de Distrofia Muscular-

173 ABDM I 1 

171 CONCITEC I I 

17 FNDCT/CNPq 1 

Funda<;ao Estadual do Norte Flurninense-

35 FENORTE 1 1 

50 Hospital San Juan de Dios 1 0 

30 Industria Villares SA I I 

172 LIM-FMUSP 1 1 

48 Ministerio de Defesa l I 0 
10 Ministerio de Ciencia e Tecnologia 1 1 

58 NIAID-TMRC I 1 0 
49 Occidental Petroleum Company 1 0 

9 Prograrna UPS- BID I I 

26 Sociedade Brasileira de Reumatologia 1 I 

175 Universidade Federal de Uberlandia UFU 1 I 

59 Universidad del Valle UNIVALLE 1 0 

39 Universidade Estadual do Rio de Janeiro- UERJ 1 I 

32 Universidade Estadual Paulista, Botucatu -SP 1 I 

Total Outras Iustitui<;oes nacionais (19) 18 5 13 

142 



Tabela 4.6 Distribui~fio de agradecimentos pelo reconhecimento ao apoio financeiro 

no nivel internacional 

COdigo 
Entidade Frequencia 

Financeira Nome da Fonte de Financiamento Total Colombia Brasil 

UNDP!World Bank/WHO Special program for Research and 

90 Training in Tropical Diseases 70 22 48 

86 Institut National de !a Sante et de !a Recherche Medicale ~INSERM 27 27 

102 National Institutes of Health, US 24 9 15 

94 Commission of the European Communities- CEC, Bruselas 23 2 21 

97 German Leprosy Relief Asssociation ~ DAHW 17 17 0 

87 CNRS -Centre National de Ia Recherche Scientifique 7 6 

93 Medical Research Council of Canada~ MRCC 6 6 

117 FNRS- CNPq (National Founds for Scientific Research) 4 4 

85 Howard Hughes Medical Institute 4 3 

115 WHO- CNPq (Program Polonoreste) 4 4 

81 Comunidad Autonoma de Madrid 3 3 0 

Consejo Nacional de lnvestigaci6n Cientifica e TCcnica de 

96 Argentina~ CONICET 3 3 

127 Department of Veterans Affairs Center 3 2 

83 Funsaci6n Ram6n Aninceles, Madrid 3 3 0 

245 Ministere Franqais de la Recherche et de la Technologic 3 3 0 

107 Murdock Charitable Trust 3 3 

142 Rockefeller University Funds (From Villares Found) 3 3 

88 WHO- Global Programme for Vaccines and Imunisation ~ GPV 3 3 

125 Center for Disease Control and Prevention 2 2 

123 Edna McCornell Clark Foundation 2 2 

241 Johnson Foundation 2 2 0 

140 Karolinska Institute, Stockholm 2 2 

82 Laboratories ~LET! 2 2 0 

205 Magnus Bergvalls Stifteldse Foundation 2 1 I 

203 Medical Research Council of Sweden 2 2 0 

209 Naval Medical Research Development and Command Work Units 2 2 0 

124 Pan American Health Organization~ PAHO 2 I 

84 Plan para la Investigaci6n Cientifica & Desarrollo CICYT 2 2 0 

105 Rockefeller Fun dation Biological Career 2 1 I 

110 Special Trustees of Guy's Hospital~ UMDS 2 2 0 

Outras Instituiqoes intemacionais ( 49) 49 30 19 
Total Global 283 108 175 
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Tabela 4.6 ... reconhecimento ao apoio financeiro no nivel internacional, outras institui~Oes -continua~iio 

[ 227 Alzheimer's Disease Society 0 

I39 ARC 

137 Association Francaise centre les Myopathies- AFM 

237 Associaziionc lta!iana per !a Ricerca su! Cancro- AIRC 

220 Biomira Inc. Wok 

153 Biotechnoccntre 

143 Boehringer Ingelheim 

233 Canadian Genetic Diseases Network-Network Centres of Excel!ence(CA) 

141 Celgene Corporation 

154 Center for Indoor Air Research 

144 Centre Anticancereux pres L'Universite de Liege 

230 CONICJT 

108 Cornell University 

129 DNAX Research Institute 

159 Fonda de Investigaciones Sanitarias- FIS 

92 Forgaty International Center- NIH 

114 Foundation pour Ja Recherche Medical 

232 Genentech Inc. 

146 German Academic Exchanges Service- DAAD 

201 Heiser Program for Research in Leprosy and Tuberculosis 

126 International Developmental Research Center 

148 International Livestock Research Institute- ILRI 

217 Janssen Pharmaceutica, Beerse 

158 Junta de Andalucia 

145 Leukemia Research Foundation 

240 Life Sciences and Technologies for Developing Countries 

229 McDonnell Center for Cellullar and Molecular Neurobiology 

228 Metropolitan Life Foundation 

116 Microbiological Associates, Inc, Bethesda 

113 Ministry ofForcign Affairs 

138 National Alliance for Research in Schizophrenia and Depression 

221 National Cancer Institute, NCI, USNIH, Bethesda MD 

224 National Institute on Aging career Development Award 

152 National Research Council of Canada- NRC 

128 National Research Service Award 

236 North wick Park Institute for Medical Research 

2I9 SAIC 

104 Sherig Plough Corporation 

211 Smithkline Biologicals Advanced Technologies in Genetics 

206 Swedish Agency for Research Cooperation With Developing Countries~ SAREC 

242 Swiss National Science Foundation~ NSF 

226 The David and Frederick Barclay Foundation 

204 The Maud and Birger Gustavsson Foundation 

214 The Special Trustees of Guy's Hospital, UMDS 

136 Universidad de Buenos Aires 

155 Universidad Central de Venezuela 

208 US. Agency for International Development- USAID 

231 VIRBAC Laboratories 

95 Wellcome Trust 
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E importante mencionar que dentro destes reconhecimentos financeiros alguns foram 

dirigidos para urn dos pesquisadores da equipe de co-autores. Esse foi denominado como 

financiamento pessoal explicitamente mencionado como o apoio financeiro para algumas 

dos pares senior, ou a formas;ao dos estudantes de p6s-gradua9ao. 

A Tabela 4. 7 permite ver a freqiiencia de citas;ao das agencias financeiras na produ9ao 

que tern apoiado a pesquisa nesta area com apoio dirigidos a algum(s) do(s) pesquisadores 

da equipe de co-autores. 

Embora nao seja objetivo desta pesqU!sa a avalias;ao das politicas financeiras, e 

importante assinalar que estas informas;oes podem ser evidencias de mudans;as em algumas 

politicas do financiamento, por exemplo com rela9ao ao apoio aos grupos de pesquisa. 0 

que e importante ser destacado aqui e que maiores incidencias de apoio financeiro parcial 

nos artigos podem estar relacionadas com os apoios financeiros parciais para os co-autores 

do artigo, ainda que nao seja suficiente para o apoio financeiro do grupo. Neste aspeto ja foi 

assinalado por DOSREIS (1994 apud DOSREIS, 1998) que o financiamento por 

pesquisador e insuficiente e incompativel com a ideia do apoio ao grupo, mas permite o 

sub-financiamento de pesquisadores por seus pares de maior reputas;ao. 

Desta mane ira, pode-se ver na Tabela 4. 7 que existe urn maior "reconhecimento" 

principalmente para entidades govemamentais nacionais e estaduais que financiaram a 

pesquisa nesta area de estudo na forma de bolsas dirigidas para alguns dos co-autores do 

artigo. Por exemplo, no caso brasileiro encontramos: CNPq, CAPES, FAPESP, FAPERJ, 

Fundas;ao Instituto Oswaldo Cruz e para o caso colombiano, FIOCRUZ e COLCIENCIAS. 

As informas;oes desta tabela tambem podem estar revelando que, diante da dificuldade 

encontrada pelas agencias nacionais de gerar recursos, existe uma presen9a de agencias 

estaduais e uma variedade de fundas;oes nacionais e intemacionais financiando a pesquisa 

na area. Encontram-se, neste sentido, principalmente institui96es como: Medical Research 

Council of Canada - MRCC Howard Hughes Medica/Institute, UNDP/World Bank/WHO 

Special program for Research and Training in Tropical Diseasses, Boehringer Ingelheim, 

Johnson Foundation e Rockefeller University Funds, entre outras. Nota-sea presenya, ainda 
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que minima, do ator financeiro do setor farmaceutico (Boehringer Ingelheim) e do setor da 

Biotecnologia (Genentech Inc.). 

Tabela 4.7 Distribuh;fto de Agradecimentos financeiros pelo apoio financeiro pessoal 

Codigo 

Entidade Set or Total 

Financeira Nome (*) Brasil ColtJmbia Global 

2 CNPq GA 37 37 

3 CAPES GA 20 20 

4 FAPESP GD 17 18 

85 Howard Hughes Medical Institute FO 5 5 

44 COLCIENCIAS GA 4 4 

11 Fundayao Jnstituto Oswaldo Cruz- FJOCRUZ NP 3 3 

93 Medical Research Council of Canada- MRCC GA 3 3 

UNDP/World Bank/WHO Special program for Research and 

90 Training in Tropical Diseases GD 2 3 

143 Boehringer lngelheim IP 2 2 

22 FAPERJ GD 2 2 

241 Johnson Foundation FO 2 2 

142 Rockefeller University Funds FO 2 2 
Programa Nacional de Nucleos de Excelencia-

16 PRONEX/CNPq GA 2 2 

223 Burroughs Wellcome Fund. FO 1 

96 CONICET GA 1 

127 Departament od Veterans Affairs Center GD 

19 FAPEMIG GD 

17 FNDCT/CNPq GA 1 

159 Fondo de Investigaciones Sanitarias- FIS GA 1 

Formation des Chercheus et !'Aide a Recherche -FCAR, 

134 Quebec GA 

225 Foundation for Neurologic Diseases FO I 

232 Genentech Inc. BT 

145 Leukimia Research Fundation CH I 

10 Ministry of Science and Tecnhology GA 

National Alliance for Research in Schizophrenia and 

138 Depresion FO 

104 Sherig Plough Corporation XX 

242 Swiss National Science Foundation- NSF GA 

54 Universidad de Antioquia- UNIANT!OQUIA GD 

111 US. National Institute of Allergic and Infectious Diseasses GA I 

95 Wellcome Trust FO 1 1 

Total Global 103 17 120 

* Para maior detalhe do setor das instituir;Oes pode ser consultado as tabelas b3sicas no Apendice 

metodol6gico, anexo 1, tabela A 1.8 
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Em suma, as informayoes apresentadas anteriorrnente permitem afirrnar que jii que "o 

artigo e uma medida de exito do apoio financeiro por parte das agencias que financiaram a 

pesquisa" (JESCHIN et al, 1995, p. 235), os reconhecimentos financeiros encontrados no 

artigo podem ser urn fator representativo da existencia do ator financeiro na produ9ao. 

Finalrnente, estas evidencias podem mostrar o potencial do 'reconhecimento financeiro" 

como ferramenta para avaliar o impacto das politicas do fomento a pesquisa por parte do 

ator financeiro nacional. Alem disso, essa forma de reconhecimento presta-se para avaliar o 

impacto de financiamento extemo na produ9ao dos grupos destas duas comunidades. 

V ejamos-se a seguir o que os dados nos revelaram com respeito aos reconhecimentos 

de tipo "nao financeiros". 

4.2.1.2. Reconhecimentos de tipo "niio financeiros" ou varios 

Dentro dos reconhecimentos de tipo nao financeiros agruparam-se as seguintes 

mauifesta9oes: reconhecimentos por apoio moral e fucilidades para realizar o estudo (A2), 

reconhecimentos por acesso aos protocolos, resultados nlio publicados e reagentes (A3), 

reconhecimentos pela assistencia tecnica dentro da iirea (A4), reconhecimentos pela 

assistencia tecnica de outras disciplinas (A5), reconhecimentos pela comunica9ao interativa 

de pares- PIC (A6), e reconhecimentos dentro da fuse de preparayao do manuscrito (A7). 

Na Tabela 4.8 e Figura 4.4 encontram-se os resultados de tal classificayao dos 

reconhecimentos "nao financeiros". 
13 

Tabela 4.8. Distribui~iio de "recouhecimentos niio financeiros"* pelo tipo e por pais (em%) 

!Brasil 
!Colombia 

A2. 

22,13 

35,29 

A3 

26,72 

40,20 

A4 

65,80 

53,92 

A5 

33,33 

31,37 

A6 

34,48 

43,14 

A7 
36,21 

31,37 

13 
Lembrasse que em nfuneros absolutos os artigos com reconhecimentos de tipo niio jin11nceiros = 450 

artigos, sendo, 64,44% (348 artigos) para a comunidade brasileira e 71,33% (102 artigos) na co1ombiana. 
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Figura 4.4. Distribui1;3o de Agradecimentos pelos ''reconhecimentos nao financeiros" 

por tipo e por pais (em %) 

70% 

40°/o +---------- D Brasil 

30% 1111 Colombia 

20% 

10% 

0% 

A2 A3 A4 AS A6 A7 

* (A2 = apoio morale facilidades para realizar o estudo; A3 = acesso aos protocolos e reagentes; 
A4 = assistencia tecnica dentro da :irea; AS = assistencia tecnica concedida por colegas de outras 

disciplinas; A6 = comunica<;Uo interativa de pares; A 7 = apoio na fase de preparayao do manuscrito) 

0 que chama a atenvao nessas informav5es e que, na produs;ao cientifica de ambas 

comunidades, o rcconhecimentos do tipo A4, reconhecimentos pela assistencia tecnica 

dentro da area, tern urn Iugar destacado com urn porcentual superior a 50%. No caso 

brasileiro uma menor propor9ao e dada para A2 e A3 (reconhecimentos por apoio moral e 

facilidades para realizar o estudo e reconhecimentos por acesso aos protocolos e estudos 

nao publicados e reagentes ), enquanto que estes do is tipos de reconhecimentos apresentam

se em maior porcentagem na produvi'io colombiana, especialmente para A3. 

A produ9i'io colombiana tambem apresenta uma tendencia rumor para AS 

(reconhecimentos para comunicas;ao interativa de pares), em comparavao com a produvi'io 

brasileira, enquanto que para A7 (reconhecimentos durante a fase do manuscrito) a 

tendencia urn pouco superior foi cncontrada na produ91io brasileira em rclas;ao a 

colombiana. De maneira quase similar foram encontrados reconhecimentos pela assistencia 

tecnica numa outra area na produ91io de am bas as comunidades de pesquisa. 
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Quanto as observayoes feitas sobre estes dados, e importante chamar atenyao em 

relayao as porcentagens maiores: elas nao significam necessariamente que exista uma maior 

ou menor importiincia de algum tipo de reconhecimento na comunidade colombiana ou 

brasileira; o comportamento apresentado por estes dados pode estar intluenciado pelo 

comportamento de uma minoria de grupos com maior produ9ao. 

Em rela<;ao a isso, e importante conhecer como intluem dentro do panorama geral de 

cada comunidade o comportamento apresentado pela produyao de cada urn dos grupos 

selecionados. Assirn, os itens a seguir apresentam as observayoes feitas por cada urn dos 

reconhecimentos nao financeiros. Estas observa<;oes sao feitas com base nos dados das 

Tabelas 4.8 a 4.16 e Figuras 4.5 a 4.10. 

a) Reconhecimentos por apoio nwral e facilidades para realizar o estudo (A2) 

Este tipo de reconhecimento e dado tanto aos pacientes quanto a comunidade em geral 

pela colaborayao por facilitar suas amostras para o desenvolvimento dos estudos e pelo 

apoio de pessoal envolvido na area da saUde que tern facilitado o acesso a alguma 

localidade. 

Observa-se na Tabela 4.9 que os reconhecimento por apoio moral e facilidades para 

realizar o estudo, sao encontrados em 25% da produyao total da maioria dos grupos 

colombianos como tambem em quase a metade dos grupos da comunidade brasileira. (Ver 

tambem a Figura 4.5) 

Em outras palavras, o tipo de reconhecimento A2 esteve presente na maioria dos grupos 

da comunidade de imunologia durante a Ultima decada. A presen<;a deste reconhecimento 

na produ9ao pode ser entendida como uma evidencia de que membros da sociedade 

estiveram presentes na produ9ao, assim como que outros atores do setor saude facilitaram o 

acesso a algumas facilidades para o avanyo dos estudos. 

149 



Pais 

Brasil grupo23 

grupo 17 

grupo16 

grupol4 

grupo29 

grupo22 

grupo24 

grupol2 

grupo27 

grupo30 

grupo26 

grupol8 

grupoll 

grupol9 

grupo28 

grupo31 

grupo25 

grupo15 

grupol3 

grupo20 

ru o21 

Subtotal Brasileiro 

Colombia grupo9 

grupo7 

grupo5 

grupo4 

grupol 

grupo2 

grupo6 

grupoiO 

grupo3 

ru o8 

Subtotal Colombiano 

Total Global 

radecimentos ti o A2- reconhecimento Apoio Moral (em 0/o) 

0,35 0,65 

0,61 0,39 

0,63 0,38 

0,64 0,36 

0,69 0,31 

0,70 0,30 

0,73 0,27 

0,75 0,25 

0,75 0,25 

0,75 0,25 

0,80 0,20 

0,83 0,17 

0,83 0,17 

0,86 0,14 

0,88 0,13 

0,90 0,10 

0,93 0,07 

0,93 0,07 

1,00 0,00 

1,00 0,00 

1,00 0,00 

77,87% 22,13% 

0,00 1,00 

0,44 0,56 

0,50 0,50 

0,60 0,40 

0,64 0,36 

0,67 0,33 

0,75 0,25 

0,75 0,25 

0,86 0,14 

1,00 0,00 

64,71% 35,29% 

74,89% 25,11% 

!50 

Caso Brasileiro 

AprBsenta 

22% 

Nlo 

78% 

Coso Colombia:no 

Apresenta 

35% 

Nao 

65% 

Figura 4.5. Agradecimentos tipo A2 -

Reconhecimento Apoio Moral 



b) Reconhecimentos por acesso aos protocolos e reagentes (A3): 

Quanto aos reconhecimentos tipo A3 podemos dizer inicialmente que este tipo de 

reconhecimento e concedido aos atores que tern fomecido alguns insumos importantes, tais 

como: protocolos, acesso aos resultados de estudos nao publicados, assim como tambem 

para quem concedeu alguns reagentes. 

Na Tabela 4.10 apresentam-se os dados que dizem respeito a este tipo de 

reconhecimento. Observa-se que na produ9iio brasileira este reconhecimento esta presente 

na maio ria dos grupos ainda que em uma propor9iio minima de seus artigos. N a produ9iio 

colombiana esse tipo de agradecimento esta presente na produ9iio da metade dos grupos. 

Isto significa que este tipo de reconhecimento e dado pela comunidade de pesquisa nesta 

area na medida que se tern acesso a estes insumos para suas pesquisas, o que nao deve ser a 

regra no dia-a-dia da pesquisa. 

No entanto, e importante notar que, parte destes reconhecimentos menciona a filia9iio 

institucional, enquanto que, outra parte faz o reconhecimento diretamente aos pares, sem 

mencionar filia9iio institucional. As institui96es que foram mencionadas por este tipo de 

reconhecimento sao apresentadas nas Tabelas 4.11 e 4.12. 

Finalmente, e valido adicionar que essas filia96es poderiam ser consideradas como uma 

rela9iio formal de colabora9iio ou como urn dos processos da comunica9iio informal que 

ocorrem entre as comunidades de pesquisa. 

Em suma, com base nestas informa96es encontradas pode-se afirmar que os atores 

mencionados neste tipo de reconhecimento, alem dos pares, tern uma filia9iio institucional 

com os laborat6rios especializados, as universidades, as agencias govemamentais na area 

da saude como tambem, its vezes, com a industria farmaceutica e da biotecnologia. 
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T a bela 4.10 Distribw;iio de Agradecimentos tipo A3 - acesso aos protocolos e reagentes (em %) 

nao 

Pais Grupo apresenta 

Brasil grupo25 0,14 

grupo21 0,50 

grupo19 0,57 

grupo 16 0,63 

grupo27 0,63 

grupo24 0,64 

grupo12 0,67 

grupo18 0,72 

grupo15 0,73 

grupo28 0,75 

grupo29 0,77 

grupo31 0,81 

grupo17 0,83 

grupo11 0,83 

grupo30 0,83 

grupo26 0,85 

grupo14 0,86 

grupo23 0,88 

grupo22 0,90 

grupo13 0,93 

grupo20 LOO 

Total Brasileiro 73% 

Colombia grupo5 

grupo7 0,44 

grupo!O 0,50 

grupo4 0,50 

grupo8 0,50 

grupol 0,54 

grupo3 0,79 

grupo2 1,00 

grupo6 1,00 

grupo9 1,00 

Total Co1ombiano 60% 

Caso Brasileiro 
Apre.sent.a 

(p.ares e 

27X 

Presente ( artigos = 134) 

Apresenta %Total 

(pares e Institui~;Oes) pais Pares (55) Institui~;Oes(79) 

0,86 0,36 0,64 

0,50 0,08 0,92 

0,43 0,10 0,90 

0,38 0,13 0,88 

0,38 1,00 

0,36 0,27 0,73 

0,33 0,17 0,83 

0,28 0,13 0,87 

0,27 0,07 0,93 

0,25 1,00 

0,23 0,15 0,85 

0,19 0,10 0,90 

0,17 0,04 0,96 

0,17 0,08 0,92 

0,17 0,17 0,83 

0,15 1,00 

0,14 0,14 0,86 

0,12 1,00 

0,10 1,00 

0,07 1,00 

1,00 

27% 100'Yri 10% 90% 

1,00 I 1,00 

0,56 0,1 1 0,89 

0,50 0,25 0,75 

0,50 0,25 0,75 

0,50 1,00 

0,46 0,31 0,69 

0,21 1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

40% 100% 19% 81% 

Caso Colombiano 
.4presenta 

73:% 

Figura 4.6. Agradecimentos tipo A3- Acesso aos protocolos e reagentes 

!52 

60% 



Tabela 4.11 Distribui~ao de A radecimentos 3s Institui<;Oes 

Freqiiencia 

Cod. lost. Nome de Institui~ao % Total ColOmbia Brasil 

II Fundayao lnstituto Oswaldo Cruz- FIOCRUZ 5,36 6 6 

101 Institut Pasteur 5,36 6 I 5 

100 National Institutes of Health (NIH-US) 4,46 5 5 

45 Instituto Nacional de Salud de Colombia 3,57 4 4 0 

CNRS - Centre National de Ia Recherche 

87 Scientifique 3,57 4 3 

Instituto de Imunologia, Hospital San Juan de 

55 Dios 2,68 3 3 0 

129 DNAX Research Institute 2,68 3 3 

218 AIDS clinical Trials Group 2,68 3 3 0 

150 Centre de Biophysiquc Mo1ecu1aire, Orleans 1,79 2 2 
Corporaci6n para Investigaciones Biol6gicas-

52 CIB 1,79 2 I I 

34 Escola Paulista de Medicina 1,79 2 2 

Grupo Interdepartamental de Estudos sobre 

178 Esquistossomose (GIDE) ICB-UFMG 1,79 2 2 

86 INSERM 1,79 2 2 

38 Instituto Butantan 1,79 2 2 

112 New York University Medical Center 1,79 2 2 

238 Roussel-UCLAF, Paris 1,79 2 I 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

39 UERJ 1,79 2 2 

179 Universidade de Sao Paulo 1,79 2 2 

Outras lnstituis:oes (59) 51,79 58 16 42 

100,00 112 32 80 
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Tabela 4.12. Distribui~ao de Agradecimentos a "outras Institui~tOes" por acesso a protocolos e reagentes 
I 

I COdigo Nome de Institui~iio % Freqiii!ncia Colombia Brasil 

247 Albert Einstein College of Medicine, NY 0,89 1 1 

118 Amersham International 0,89 I I 

121 Biomedical Research Institute Rockville 0,89 1 1 

220 Biomira Inc. Wok 0,89 I 

132 Celltrix Laboratories Inc, palo Alto 0,89 I 1 

248 Children's Hospital, Pittsburg 0,89 I I 

57 CINTROP, Universidad Industrial de Santander- UIS 0,89 1 1 
122 Columbia University, New York 0,89 I 1 
40 Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear 0,89 1 I 

246 Daresbury Laboratory 0,89 I I 

36 EMBRAPA 0,89 1 1 
256 Faculte de Medicine de Marseille 0,89 1 1 

252 Genetics Institute, Cambrige 0,89 1 1 
147 Hebrew University, Jerusalem 0,89 1 I 

161 Hermominas 0,89 1 1 
253 Hoffmann-La Roche, Nutley, NJ 0,89 I 1 
162 Hospital Felicia Rocho 0,89 1 1 

260 Hospital Santa Cruz, Tenerife 0,89 1 I 

259 Hospital Universitario, Murcia 0,89 1 1 
24 ICBCCS/UFRJ 0,89 1 1 

255 Immunex Corporation Inc, Seattle 0,89 1 1 
160 Instituiytlo ntlo Identificada 0,89 1 1 

243 Institnt fur Immunologic und Allergologie - lnselspital, Bern 0,89 1 1 

249 lnstitut fur Immunologic und Immunobiologie, Wurzburg 0,89 I 1 
131 Institnt Russell UCLAF 0,89 1 1 
174 Institute of Tropical Medicine - SP 0,89 I 1 
164 Institnto Nacional do Cancer- INCa 0,89 1 1 
177 Janssen Pharmaceutica, Johnson&Johnson 0,89 1 1 
140 Karo1iska Institute, Stockholm 0,89 1 I 

250 Ludwig Institute for Cancer Research, Brussels 0,89 1 1 
244 Malaria Control Program of Guatemala 0,89 1 1 

257 McGill University, Montreal 0,89 1 1 
235 Montreal General Hospital Research Institute, Quebec 0,89 1 1 
102 National Institutes of Health 0,89 1 1 
152 National Research Council of Canada- NRC 0,89 1 1 
239 Nijmegen 0,89 1 1 

Subtotal I. Outras lnstitui96es 32,04 36 9 27 
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Tabela 4.12 Distribui~ao de Agradecimentos a '"outras Institui~Oes" por accesso a Reagentes e 

erotocolos- Continua~ao 

COdigo Nome de lnstituir.;iio % FreCJ.iiencia Colombia Brasil 

130 Pharmaceutical Research Intitute, Seatle 0,89 1 1 

84 Plan para Ia lnvestigaci6n Cientffica & Desarrollo- ClCYT 0,89 1 1 

142 Rockefeller University Funds (From Villares Found) 0,89 1 1 
89 Sandoz Pharmaceutical 0,89 1 

207 Scripps Clinic and Research Foundation, La Jolla 0,89 1 1 

254 Seattle Biomedical Research Institute 0,89 1 1 

37 Secretaria de Saude de Chapec6- SC 0,89 1 1 
104 Sherig Plough Corporation 0,89 1 

119 Sigma Chemical Company 0,89 1 1 
251 The Rockefeller University, NY 0,89 1 1 

180 Centro de lnforma,ao T oxicol6gica de Florian6polis -Sta Catarina 0,89 1 1 

8 UFRJ- Universidade Federal de Rio de Janeiro 0,89 1 1 

176 Universidade de Brasilia- FUB-UNB 0,89 1 1 

258 Universidad de Granada 0,89 1 

32 Universidade Estadual Paulista, Botucatu -SP 0,89 1 1 

155 Universidad Central de Venezuela 0,89 1 1 

149 University of California 0,89 1 1 

156 Universidad de Ecuador 0,89 1 1 

151 University of Lund 0,89 1 1 
!57 University of Newcastle Upon Tyne 0,89 1 

133 UP John Company, Kalamazoo 0,89 1 1 

120 Walter and Elisa Halllnstitute of Medical Research, Melborne 0,89 1 1 

Subtotal II. Outras lnstitui96es 19,58% 22 7 15 

c) Reconhecimentos pela assistencia tecnica dentro da area (A4): 

Este tipo de reconhecimento se da pela participa<;;ao dos tecnicos e estudantes de p6s

gradua<;;ao que tiveram uma presen<;;a importante no desenvolvimento tecnico do trabalho, 

aplicaram as tecnicas, desenvolveram os experimentos, fizeram o trabalho de bancada. 

Em rela<;;ao aos reconhecimentos dados para assistencia tecnica na area, a Tabela 4.13 

mostra que: existe uma presen<;;a significativa na produ<;;ao deste tipo de reconhecimento na 

maior parte dos grupos da comunidade brasileira. Isso tambem ve-se representado na 

produ<;;ao colombiana ainda que s6 na metade dos grupos estudados. Estas infonna<;;oes 

permitem inferir que os tecnicos tern urn Iugar destacado nos reconhecimentos e seu 

trabalho foi significativo na produ<;;ao do grupo. 
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Tabela 4.13. Distribui~iio de A radecimentos A4- Assitencia tecnica na area (em%) 

Niio 

Pais GRUPO A resenta 

BRASIL grupo28 0,00 1,00 

"rupo22 0,10 0,90 

grupo26 0,15 0,85 

grupo29 0,15 0,85 

grupo21 0,17 0,83 

grupo31 0,19 0,81 
Caso Brasile:iio Nl.o 

grupol5 0,20 0,80 
A:presenta 

grupol7 0,26 0,74 34% 

grupo24 0,27 0,73 

grupol4 0,32 0,68 

grupo 13 0,33 0,67 

lgrupo25 0,36 0,64 
Ap:resenta 

lgrupol9 0,38 0,62 
66% 

lgrupol2 0,39 0,61 

lgrupo23 0,41 0,59 

lgrupo 18 0,41 0,59 
1
grupo20 0,50 0,50 

rupoll 0,58 0,42 

0,58 0,42 

0,88 0,13 

0,88 0,13 Coso Colombiano 
otal Brasileiro 34% 66% Nl.o 

o16rnbia igrupo4 0,15 0,85 

lgrupo6 0,25 0,75 46% 

• 
lgrupol 0,36 0,64 

grupo2 0,50 0,50 

grupo5 0,50 0,50 
Apresenta 

grupo8 0,50 0,50 
54% 

grupolO 0,75 0,25 

gmpo3 0,79 0,21 

I 
grupo7 0,89 0,11 

I ru o9 1,00 0,00 

Total Colombiano 46% 54% 

Total Global 37% 63% 

Figura 4.7. Agradecimentos tipo A4-

AssistCncia tCcnica na Area 
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d) Reconhecimentos pela assistencia tecnica concedida para colegas de outras disciplinas 

(AS): 

Este tipo de reconhecimento e dado pela contribuivao de outros na realizayao da analise 

estatistica e processamento de dados que incluem tecnicas e habilidades com o computador, 

assim como pelo desenho de gn\ficos. A Tabela 4.14 apresenta a distribuiyao dos 

reconhecimentos dados pela assistencia tecnica para cada urn dos grupos das comunidades 

analisadas. Neste caso, os dados mostram que para a metade dos grupos brasileiros 

analisados, este tipo de reconhecimento foi manifestado em menos da metade de sua 

produyao. Por outro !ado, para a produvao colombiana esse tipo de reconhecimento esteve 

presente na produyao da maioria dos grupos. 

Finalmente, estas informavi'ies permitem deduzir que, ainda que este tipo de 

reconhecimento se manifeste num indice baixo na produ9ao total dos grupos os tecnicos 

das outras disciplinas participam tambem na produvao cientifica da comunidade de 

imunologia. 

e) Reconhecimentos pela comunicar;iio interativa de pares (A6): 

A Tabela 4.15 apresenta a distribuiviio do reconhecimento concedido aos pares da 

comunidade de pesquisa pelas discussoes ou comentarios feitos durante o andamento da 

pesquisa. Os resultados indicam que esta e uma contribuivao reconhecida pela maioria dos 

grupos brasileiros, ainda que a metade deles tenha manifestado este reconhecimento numa 

proporviio infima dos artigos publicados. 

A comunidade colombiana, fez uso de tal agradecimento em mais de 50% da sua 

produvao. Por outro !ado, mais da metade dos grupos da comunidade brasileira manifestou 

estes agradecimentos entre 25% e 50% da sua produviio. Alem disso, em ambas 

comunidades, so dois de seus grupos nao se manifestaram com esse tipo de reconhecimento 

na produvao publicada. 
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T abcla 4.14. Distribui<;iio de A~radecimentos tioo AS-

Pais Gruoo Nao Aoresenta Aoresenta 

Brasil grupo 17 0,26 0.74 

grupo26 0.45 0,55 

grupo 14 0,45 0,55 

Frupo18 0,54 0,46 

:grupo24 0,55 0,45 
I 

0,57 0,43 1grupo 19 
I 

h;rupo 15 0,60 0.40 

/grupo11 
I 

0,67 0,33 

lgrupo25 0,71 0,29 

I 
~rupo12 0,72 0,28 

rupo 13 0,73 0,27 

grupo20 0,75 0,25 

1Srupo27 0,75 0,25 

rupo22 0,80 0,20 

~rupo30 0,83 0,17 

grupo23 0,88 0,12 

grupo3l 0,90 0,10 

grupo21 0,92 0,08 

~rupo29 0,92 0,08 

~rupo16 1,00 

igruoo28 1,00 

~otal Brasil 67% 33% 

Colombia Rlrupo 10 0,25 0,75 

grupo5 0,50 0,50 

grupo2 0,50 0,50 

grupo8 0,50 0,50 

grupo 1 0,64 0,36 

jgrupo3 
I 

0,64 0,36 

h;rupo6 0,75 0,25 

~rupo4 0,80 0,20 

~rupo7 1,00 

brupo9 1,00 

ITotal Colombia I 69% 31% 
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AssistCncia tCcnica em outras areas (em 0/o) 

Apre8enta 

33% 

Apre8enta 

31% 

Caso B:rasileiro 

Caso Colombiano 

Nio 

67% 

Nio 

69% 

Figura 4.8. Agradccimentos tipo AS

AssistCncia tCcnica em outras itreas 



Tabel 4 15 D' 'b · a IStn uu;ao d d . e Agra ecimentos hpo A6 R onhecimento aos pares (em %) - ec 

I Nao 

pais I Grupo Apresenta 

Brasil ~rupo11 0,42 

grupo29 0,46 

~rupol4 0,50 

lgrupo 16 0,50 

grupo28 0,50 

,srupo 19 0,52 

grupo24 0,55 

grupo12 0,58 

grupo23 0,59 

grupo17 0,65 

grupo21 0,67 

grupo 18 0,70 

grupo25 0,71 

grupo13 0,73 

grupo30 0,75 

grupo 15 0,80 

grupo22 0,80 

~rupo31 0,81 

f"rupo26 0,85 

~~upo27 0,88 

rupo20 1,00 

Total Brasileiro 65,52%, 

Colombia grupo9 

grupo3 0,36 

grupo4 0,40 

lgrupo10 0,50 

~rupo5 0,50 

i,;rupo7 0,56 

~rupo2 0,67 

rupo1 0,72 

grupo6 0,75 

lgrupo8 1,00 

Total Colombiano 56,86% 

Apresenta 

0,58 

0,54 

0,50 

0,50 

0,50 

0,48 

0,45 

0,42 

0,41 

0,35 

0,33 

0,30 

0,29 

0,27 

0,25 

0,20 

0,20 

0,19 

0,15 

0,13 

34,48% 

1,00 

0,64 

0,60 

0,50 

0,50 

0,44 

0,33 

0,28 

0,25 

43,14% 

!59 

Ap:resenta 

34% 

Apresenta 

43% 

Caso Brasileiro 

66% 

Coso Colombiano 

57% 

Figura 4.9. Agradecimentos tipo A6-

pela intera~i'io ativa dos pares 



Assim, os dados da Tabela 4.15 apresentaram evidencias de que a produ<;ao de urn 

artigo cientifico conta com a colabora.;:ao de outros membros da comunidade, que nao se 

qualificam como autores, mas cuja contribui<;ao e reconhecida durante o processo de 

pesquisa. Embora em alguns dos grupos de ambas as comunidades a participa<;ao na 

produ<;ao total passa ocorrer em propor<;oes minimas, este fator e predominantemente 

reconhecido e agradecido pela comunidade de pesquisa na area. 

j) Reconhecimentos por apoio nafase de prepara{'iio do manuscrito (A 7): 

Este tipo de reconhecimento foi feito para manifestar a gratidao pelas revisoes criticas 

do idioma e as discussoes criticas na etapa da escrita do manuscrito. Os reconhecimentos 

durante a fase de prepara.;:ao do manuscrito sao apresentados na Tabela 4.16. Para este tipo 

de reconhecimento os dados mostram que: este fator e comumente considerado nos grupos 

brasileiros analisados, e para urn 25% desta comunidade, expressoes de gratidao por este 

motivo tern Iugar em mais do 50% de sua produ<;ao. Com respeito a comunidade 

colombiana, os dados permitem ver que s6 a metade dos grupos colombianos manifesta-se 

neste sentido na sua produ9ao. Estas informa96es permitem inferir que na fase final da 

produ<;ao cientffica tanto pares como editores lingiifsticos participam no processo. 

Em suma, o que e importante ressaltar em rela9ao a esses dados quantitativos e que eles 

sao evidencia de que a pratica dos reconhecimentos se da na comunidade analisada. E 

necessario observar tambem que tanto atores financeiros como nao financeiros participam 

na produ9ao da comunidade de imunologia. Mas, ainda que estes dados revelem a 

freqiiencia e a pratica dos reconhecimentos, eles nao explicam os padroes observados em 

cada urn dos grupos analisados. Para tanto e importante compreender as razoes e os fatores 

que poderao ter influido na pnitica destes reconhecimentos. E precisamente sobre este tema 

que trata o item a seguir. 
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Tab I 4 16 D' 'b . - d A d . ea tstn m~ao e >gra ec•mentos tlpo A7 - ap 

Ni\o 
pais Grupo Apresenta Apresenta 

Brasil grupoll 0,25 0,75 

grupo28 0,25 0,75 

grnpo 12 0,36 0,64 

grupo29 0,38 0,62 

grupo 18 0,50 0,50 

grupo20 0,50 0,50 

grnpo24 0,55 0,45 

wupol9 0,57 0,43 

igrupo21 0,58 0,42 

igrupo 16 0,63 0,38 

!grupo13 0,67 0,33 

1~rupo23 0,71 0,29 

6 rupo25 0,71 0,29 

6 rupol7 0,74 0,26 

rupo30 0,75 0,25 

grupol4 0,82 0,18 

grupo26 0,85 0,15 

grupo31 0,90 0,10 

grupo15 0,93 0,07 

,grupo22 1,00 

lgrupo27 1,00 

Total Brasileiro 64% 36% 

Colombia grupo6 1,00 

grupo10 0,25 0,75 

grupo4 0,45 0,55 

grupo7 0,56 0,44 

kJrupo1 0,74 0,26 

~rupo2 1,00 

~rupo3 1,00 

grupo5 1,00 

grupo8 1,00 

qrupo9 1,00 

Total Colombiano I 69% 31% 
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4.3. Para quem sao os acknowledgements da comunidade de Imunologia: 0 que a 

comunidade manifestou. 

As am\lises apresentadas nos estudios de CRONIN mostram que a pnitica dos 

acknowledgements pode variar nao s6 em fun9ao da estrutura social da campo, do ethos da 

disciplina, assim como tambem do periodo hist6rico. A pn\tica do agradecer e evidencia 

que existe na vida academica urn reconhecimento pelas contribui96es realizadas por 

colegas, assessores, mentores, assistentes de gradua91io e varios, sem importar qual seja o 

estilo literario e estrutura do acknowledgement. 

Assim, e importante refletir no presente estudo sobre algumas evidencias encontradas 

nos depoimentos dos grupos que permitam identificar que fatores podem influenciar esta 

pratica com respeito: a) as tradi96es intemas do grupo; b) ao carater da disciplina e c) a 

outros fatores extemos. 

4.3.1. Tradil;ao do grupo 

Agruparam-se aqui alguns depoimentos que revelam a tradi9ao de alguns dos grupos de 

pesquisa de mostrar a gratidao pelas ajudas recebidas nas diferentes etapas da produ.;:ao. 

Inicialmente, apresentam-se os depoimentos de alguns dos pesquisadores que fazem 

questao de reconhecer os atores da sociedade que contribuiram para seus estudos, o que 

pode ser entendido como parte da tradi9ao para alguns dos grupos. 

"Os agradecimentos sao dados para aqueles que tern ajudado no trabalho de 
campo e para os pacientes. Assim como para aquelas institui9oes que ajudaram " 
(pesquisador colombiano ). 

"Nos agradecemos a todos aqueles que se possa agradecer, iniciando obviamente 
pel as agencias financiadoras, quase sempre por elas. As comunidades que nos tem 
facilitado suas amostras, e dai para (rente a todo o pessoal que se deve agradecer" 
(pesquisador colombiano ). 

Dentro do processo da produyao do trabalho, os pesquisadores mencwnam os seus 

tecnicos, os quais poderiam ser vistos como os atores que, com sua experiencia e 

habilidades tecnicas e manuais na area ou numa outra area, contribuem para afinar o 
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processo de pesquisa
14

. Ou seJa, a assistencia tecnica, ainda que vane em termos de 

importfmcia intelectual, nao e central para a maturac;ao conceitual do trabalho, mas e 

fundamental do ponto de vista logistico. Neste sentido destacam-se os seguintes 

depoimentos: 

"Eu agradet;o a quem me ajudou e nfio e co-autor. Agradeco a meus tecnicos 
quando eles participaram de meu trabalho de alguma maneira. Agradet;o a quem 

me fez os desenhos ... porque meus artigos tern desenhos que eu faqo a mfio e eles 
passam para a computar;fio. Agrader;o a uma pessoa na Franqa que corrige o 
ingles de meus artigos ... e aqueles que leram e deram sugestoes. Eles nfio tern uma 
atividade intelectual no trabalho" (pesquisador brasileiro ). 

"Os agradecimentos sfio para o pessoal que dentro do trabalho tern (eito urn aporte 

importante como uma tecnica ou alga muito pontual no projeto. Em nosso caso, o 
mais comum e o agradecimento para aqueles que fizeram revisiio do artigo na 
parte idiomatica. Ha alguns membros do grupo que tern experiencia e sao 
formados nos US, eles nos ajudam a revisar essa parte" (pesquisador colombiano ). 

E relevante apontar, ademais, que nos depoimentos anteriores destaca-se a menc;ao 

dos "reconhecimentos" pela revisao do artigo quanto a parte idiomatica, caracteristica 

importante apresentada na produc;ao das comunidades de pesquisa da regiao, pela 

diferenc;a da lingua e a necessidade de publicar internacionalmente. Nota-se que, ainda 

que, as vezes, seja mencionada como uma parte nao intelectual dentro do trabalho, ela 

faz parte do refinamento final no produto de pesquisa e muitas vezes e tradic;ao 

encomendar esta tarefa para os pares nacionais ou internacionais. 

Por outro !ado, na parte do refinamento dos artigos, como urn dos produtos finais do 

processo de pesquisa, existe a tradic;ao em alguns dos grupos de solicitar comentarios e 

sugestoes dos pares ou dos membros mais experientes do grupo, como se pode ver nos 

seguintes depoimentos: 

"A maioria das publicacoes passa por minhas miios, a maioria delas e feita em 

ingles como lingua adotada em ciencia, ja que nossa lingua passa a urn segundo 
plano. Entiio eu tenho uma influencia nas pessoas de meu grupo e leio os artigos 
e corriio as coisas que me parecem nao estar bern expressadas". (pesquisador 

colombiano) 

"Ainda que eu seja o coordenador do grupo, tern muitos artigos nos quais eu niio 
aparer;o, s6 lhes dou uma revisiio geral" (pesquisador colombiano ). 

14 
" ... Whose contributions and skills have helped smooth or fine tune the research process" (CRONIN, 1995a, 

p. 48) 
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'"1Vossos agradecimentos sao para os coleczas que deram uma olhada no artigo ... 

ja que aqueles que tem participado a/em da revisiio do artigo, au seja, aque/es 

que tem participado das discussoes e exposir;iio das ideias, au que fazem ou 

ana/isam as experimentos, au aqueles que ajudam no planejamento, 

interpretaciio e na escritura do artigo, esses entram na autoria" (pesquisador 
colombiano ), 

Pode-se observar tambem, nestes ultimos depoimentos, que os pesquisadores revelam 

que dentro da tradi9ao do grupo existem tarefas que podem influir na manifesta9ao de 

menos reconhecimentos tecnicos ou menos "reconhecimentos aos pares". Em outras 

palavras, nestes casos uma freqtiencia mais baixa de acknowledgements por estas tarefas 

pode ser contrabalan9ada por uma maior rela9ao de autoria. Vejamos, por exemplo, o que 

ocorre em alguns grupos com respeito as tarefas tecnicas, nos seguintes depoimentos: 

"Os agradecimentos siio mais para secretcirias porque nos artigos a gente coloca 

em geral os alunos que participaram e inclusive ticnicos, entiio, nunca tive que 

escrever um artigo que precisasse agradecer a urn tecnico; os agradecimentos 

siio para quem deu a infra-estrutura de digitar;iio, mas hoje niio se tem mais 

problemas pais esses ocorrem muito eventualmente. Dos agradecimentos que dei 

para a/gum co/ega niio tenho niio ... a gente discute pouco a (ato extra muro com 

outros colegas au coisa assim, o que acho que poderia ser enriquecedor" 

(pesquisador brasileiro ). 

"Quem (az as experimentos siio as estudantes, quase sempre. Eu sempre ajudo de 

maneira mediana ... quer dizer: eu sempre a judo no sentido de fazer a protocolo, 

de comprar a material e orientar qual experimento, quando, com quem, etc., 

assim tambem como analisar a experiment a e, finalmente, escrever uma parte do 

trabalho ... Desde a comeco, quando alguem entra. fica responsavel par uma 

linha de pesquisa e dentro de uma linha de pesquisa tem varios projetos .. mas a 

pessoa que comeca tocar aquila e a primeiro autor. Sempre que e alga na /inha 

do individuo X, ele e a primeiro autor e eu sou sempre a ultimo. Niio Iemos 

problema nisso, as vezes da um pequeno problema, par exemplo, quando se 

juntam experimentos de um laboratorio e outro, mas quando isso tem uma tese 

envolvida au uma dissertar;iio, 0 autor e 0 dono da lese, 0 dono dos principais 

resultados. A gente escreve os agradecimentos quando um tecnico participou, ou 

para outra pessoa que (oi envolvida com alguma outra tixnica naquele projeto, 

quem tez um trabalho que rea/mente merece, e as agradecimentos 
principalmente para as que financiaram a pesquisa" (pesquisador brasileiro ). 

"'meus estudantes sempre siio incluidos na autoria... como uma maneira de 

estimular a trabalho de pesquisa ... clara, ele deve tambem participar na escrita, 

ainda que minimamente" (pesquisador brasileiro ). 

Nestes depoimentos e importante resgatar o fato de que o status dos pesquisadores que 

participam no projeto nao e relevante. Sempre que tenham participado do trabalho, aSSim 
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como tambem minimamente na parte de escritura do artigo, eles podem estar na autoria e 

nao nos agradecimentos. Assim, nas duas comunidades a escrita do artigo, como a 

participa9iio do trabalho tecnico, faz parte da etapa de treinamento para os jovens 

pesquisadores que participam desde o inicio do projeto e que ja come9am a ser incluidos 

nas autorias. E, por outro lado, sua nao participa9ao nos escritos pode gerar maiores 

reconhecimentos na assistencia tecnica para os jovens pesquisadores. E escassas discussoes 

com os pares extramuros geram menos reconhecimentos a estes atores nos artigos. 

Os pesquisadores fazem referencia explicita a criterios de autoria e de agradecimentos 

como parte de acordos estabelecidos dentro do grupo. Sobre isso ouviram-se os seguintes 

depoimentos: 

"f{6s conseguimos limitar isto da autoria e os agradecimentos, n6s temos urn 

acordo que e 0 seguinte: 0 aluno e meu, entiio ele e 0 primeiro autor e eu sou a 

ultima, OS demais ficam no meio. Quando eu SOU a primeira autora, 0 Outro 
senior eo ultimo. Os seniors estiio Gs vezes numa fase da vida em que ;a niio siio 

mats primeiros autores. entiio precisa-se dividir isto porque n6s somas os que 

estamos carregando o piano e a zente precisa mostrar servico". (pesquisador 
brasileiro) 

Finalmente, existem fatores externos que influem tambem nos criterios intemos do 

grupo para determinar quem deve estar nos agradecimentos e quem nas autorias. Para tanto, 

e importante considerar aqui, por exemplo, a enfase econ6mica expressa no seguinte 

depoimento: urn pesquisador mostra que tambem pode influir no decrescimo da pratica de 

alguns dos reconhecimentos do trabalho tecnico e no aumento das rela96es de co-autoria 

nos artigos analisados. 

"Os agradecimentos sao mais para o trabalho dos tecnicos, ainda que do 
trabalho tecnico todo mundo faz um pouco". 

"No principia todos os que trabalham estao na autoria ... e trabalho implica nao 

so trabalho intelectual.. esta desde quem procura a verba, ate quem fez o 
trabalho de bancada. que e um trabalho tecnico. Aqui incluimos as u!cnicas 
porque acreditamos que a gente nao 1em salarios bans. Born, ossa/arias tambem 
nao sao tao ruins, mas se voce vai a rua ... Ia nao estao pagando maravilha 
nenhuma. Mas. para a esfOrco que a geme (az. as sa/arias sao muito modestos. 
Entiio, acreditamos que para compensar a esforqo todo a pessoal tern 
publicaqi5es. A qui todo a pessoal e chave e voce nao pode deixar de identificar a 
papel-chave que cad a um joga. Assim, tem-se uma baixa porcentagem de chance 
de ocorrer um acidente neste sentido. E eu preferi pecar pelo excesso e nao pela 
falta ". "Claro, isto e positivo para todo a pessoal, mas negativo para nos que 
fazemos docencia porque e praticamenle um artigo que nao vale nada... em 
termos salariais; )a que se tern um artigo com 5 autores e a artigo vale 5 pontos 

165 



cada um ganha 1/5, o que e equivalente a X$ no salario que tambem niio e nada. 
A posit;iio niio tem importdncia, se voce e 3'. ou 4'. ou 5'. ou 8'. voce ganha o 
mesmo valor" (pesquisador colombiano ). 

Em suma, estes depoimentos indicam que os reconhecimentos nii.o sao apenas parte da 

tradi<;ii.o das boas maneiras, mas que tambem revelam como a organiza<;ii.o intema do 

trabalho em tarefas especificas pode influir algumas vezes no aumento das autorias em 

detrimento de alguns dos reconhecimentos. Em outras palavras, a<;5es comumente 

agradecidas por alguns grupos podem se converter em uma rela<;ao de autoria para outros 

grupos dependendo dos papeis que os membros dos grupos de pesquisa jogam dentro do 

desenvolvimento da produ9ii.o. Observa-se a segmr como o caniter da disciplina pode 

influir nesta pratica. 

4.3.2. 0 caniter da disciplina 

As vezes, alguns dos conflitos que podem se apresentar com respeito as rela<;5es de 

autoria e reconhecimentos, podem tam bern estar influenciados pelo carater da disciplina e a 

estrutura disciplinar do grupo. A seguir, o que os pesquisadores comentaram neste senti do: 

"Voce trabalha num grupo multidisciplinar onde tem muito cacique e pouco 
indio, entiio. as vezes da con(usiio mesmo. Assim, a gente tem sempre que 
discutir e resolver e tudo bem. E as vezes a gente cede, entiio esta vez e voce e a 
prOxima sou eu, embora de para negociar .... Da mesma maneira ocorre com as 

colaborGI;:oes com grupos internacionais: se nos viemos com a proposta mas a 
expertise e deles, en/GO nos SOmOS OS primeiros au/ores e e/es OS segundos, as 
estruturas nossas viio na metade e logo algumas estruturas deles. Nos nunca 
tivemos problemas, mas voce tem que escolher bem seus parceiros. A gente tem 
muitos conhecidos, o senior deste grupo tem uma rede de contacws muito 
grande ... i: uma aldeia global que tem 50 mil cientistas mas todo o mundo sabe 
quem e quem" (pesquisador brasileiro ). 

Neste depoimento pode-se ver que a rede de rela<;5es do grupo pode gerar muitas 

rela96es de colabora91iO que incluem a possibilidade de juntar muitas tecnicas para seus 

trabalhos, implicando mawres rela<;5es na autoria e possiveis conflitos nos 

reconhecimentos dos artigos que devem ser negociados previamente. Alguns pesquisadores 

tambem mencionaram que, algumas vezes, pessoas que fomeceram os protocolos ou 

reagentes ou facilitaram urn equipamento e pertencem a grupos de diferentes areas, os quais 

foram chaves no desenvolvimento do projeto, podem ser envolvidas na autoria, dependendo 
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do impacto que a contribui9ao delas teve para o projeto. Isto pode ser percebido no seguinte 

depoimento: 

"Se houve uma troca na pesquisa e entra um reagente chave, esse pessoa entra 
como parceiro, mas as vezes as pessoas tiveram urn envolvimento muito limitado 

e ai fica dificil. Entiio, voce avalia o peso que o reagente teve para a execu9iio 
daquele traba/ho e as vezes voce abre miio e coloca na autoria. l'vfas e dificil 
colocar isto como uma regra, isto tem que ser vista caso a caso" (pesquisador 

brasileiro ). 

Tambem existem agradecimentos para os donas dos equipamentos, ja que as vezes o 

trabalho precisa de equipamentos de outros grupos, e em areas diferentes e que por nao 

terem urn envolvimento intelectual ficam na se9ao dos agradecimentos. Mas, tal como 

comenta urn pesquisador brasileiro, as vezes as equipamentos sao vitais para o 

desenvolvimento da pesquisa; o dono do artigo se sente for9ado a lidar com a situa9ao 

como urn neg6cio. Esta situa9iio, e, as vezes, muito dificil para as comunidades de pesquisa 

porque sente-se que se deveria colocar estes pesquisadores dentro das autorias sem que eles 

tenham feito o trabalho intelectual. E aqui o neg6cio e entendido como uma troca de urn 

recurso importante par uma posi9ao dentro da autoria, para que os donos tenham como 

justificar os recursos as agencias financiadoras. Neste sentido, urn pesquisador da 

comunidade brasileira se manifestou: 

"Por exemplo, num trabalho que acabamos de publicar, eu estou agradecendo 
ao pesquisador de uma outra area que e dono de urn equipamento, ja que s6 

existe a qui este equipamento para fazer algumas coisas chaves do meu trabalho, 
entiio, se e/e niio tivesse me dado est a 'co/her de cha ' eu iria ficar numa situar;iio 
comp/icada. Ao mesmo tempo, porque eu niio tinha a menor ideia do que eu 

estava tentando resolver, era uma coisa numa outra area, porque eu estava 
preocupado com outras coisas ". "Entiio, eu acho que existe expectativa de que 

eu possa pres tar contas da utilizar;iio das maquinas para as agencias financeiras 
e fica complicado isto a Iongo prazo. Eu tenho insistido muito com e/e para que 
se interesse um pouco mais pelo projeto porque ai eu me sinto um pouco 

constrangido em niio coloca-lo como um co-autor... Essas siio como 
negociar;oes ... tenho que lidar com is to quase como urn neg6cio" (pesquisador 

brasileiro ). 

Assim, em grande parte, os grupos disseram que seus agradecimentos sao mais para os 

donos dos protocolos usados nos experimentos. Ainda que as vezes os pesquisadores 

prefiram deixar diretamente os donos de protocolos e equipamentos dentro de autorias, 

aqueles, dependendo do assentimento destes, modificam e passam o nome para os 

agradecimentos. Urn pesquisador brasileiro diz em seu depoimento: 
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"Eu fm;:o a seguinte coisa: eu coloco como aut ore mostro para a pessoa e se ela 
manda tirar, ai, eu coloco no agradecimento ou se ela niio manda tirar e porque 

gostou, entiio, eu deixo; fica a gosto de cada um ... Claro eles estiio inteirados do 
trabalho. Tambem existem algumas destas contribui9oes que voce sempre coloca 
nos agradecimentos, mas quando e uma coisa que e ou (oi muito importante, 

muito mesmo. para o trabalho, voce tem que colocar na autoria" (pesquisador 
brasileiro ). 

0 depoimento deste pesquisador esta relacionado com a maneira de conceber a colaborayao 

cientifica. Este pesquisador esclareceu em urn outro depoimento, o seguinte: 

"Eu tenho uma posit;iio muito liberal com respeito a colaborar;iio. Defino uma 
colaborar;iio como qualquer contribuir;iio que eu considero imprescindivel para 
que eu consiga chegar a um determinado ponto, o qual a gente determinou que 
era importante e ao qual eu niio posso chegar sozinho. Se eu preciso de alguem, 

vou pedir a sua colaborar;iio ... Acho que uma pessoa pode colaborar de maneira 
imprescindivel. desde atraves de sugesti5es , experiencia e de ideias. ate 

conseguir um reagente que eu niio conseguiria obter de forma alguma, ate 
aquela colaborar;iio maxima que eu tenho mesmo, com um casal de bioquimicos, 
onde a gente inrerage como se fosse um s6 laborat6rio .... Com esta ultima a 
gente tambem tern coisas separadas, mais a gente tem uma colaboraciio muito 
estreita e a gente estci crescendo junto ... Entiio, assim como eu admito uma 

colaboraciio maxima. eu admito colaboradores muito menores, pessoas que 
fornecem anima is modificados e que fornecem reagentes tambem ... " 
(pesquisador brasileiro ). 

Para outros grupos as relayoes de autoria e agradecimentos ocorrem num contexte mais 

geral. 

"Eu tenho sempre colaboradio com areas que podem se complementar, com 
pessoas que pod em complementar meu trabalho... Entiio meus trabalhos de 
colaborar;iio sempre geram autoria mesmo " ... "Os agradecimentos siio para as 

pessoas que leram o artigo e fizeram algumas criticas ou sugesti5es, e que niio foi 
uma coisa suficiente para justificar a autoria. Os que colaboram comigo tem 

autoria. Quando eu redigi e esta pronto, e ele s6 faz uma sugestiio, eu coloco nos 
agradecimentos" (pesquisador brasi!eiro ). 

A declarayao acima implica urn reconhecimento com maior freqiiencia para os pares, 

pelas sugestoes na leitura dos artigos. Da mesma maneira, pode-se ver neste depoimento 

uma relayao implicita de autoria nos trabalhos feitos em colaborayoes com outras areas -

mais formais em compara91io com outras rela9oes informais de que s6 podem gerar 

reconhecimentos nos acknowledgements. 
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Os agradecimentos sao importantes nao apenas porque manifestam a gratidao pela 

contribui<;:ao de outros, mas tambem porque mostram a trajet6ria que teve a pesquisa 

desenvolvida. Assim, urn pesquisador manifestou-se: 

"t importante agradecer 0 percurso que voce teve, sem ele voce nao poderia 

(azer absolutamente nada ... eu niio queria me queixar das relac;oes de autoria, 
mas tern vezes que temos participac;oes tambem importantes no trabalho dos 
colegas, e os colegas niio colocam nem agradecimento nem nada. Eu ja tive que 

solicitar aos colegas que colocassem um estudante meu pela participaciio 
intensa que ele teve no trabalho e. mesmo assim. o co/ega niio colocou. Tambem 
tern outros que siio mais flexiveis e alguns outros que prefer em manter a autoria 
mais (echada. Eu niio vejo problema nenhum em colocar um ou dois ou tres mais 

na autoria. Hoje voce chega a ver autorias de quatro ou cinco pessoas; esta e a 
tendencia dos trabalhos" (pesquisador brasileiro ). 

Entretanto, o depoimento abaixo indica que efetivamente algumas rela<;:oes de 

co!abora9ao tambem deixaram explicita uma autoria mais limitada para os senior e urn 

Iugar nos agradecimentos para as participa<;:ao tecnicas: 

" ... e muito dificil pegar carona nas minhas publicacoes ... sempre fica claro desde 
o inicio quem estara na autoria, e quem nos agradecimentos ... , eu nao acredito 
numa autoria muito grande .... " (pesquisador brasileiro). 

Outros pesquisadores sao mais abertos no tratamento de colabora<;:oes que envolvem 

outros de seus pares. E isso its vezes pode gerar conflito, no momento em que eles esperam 

urn reconhecimento de pares no mesmo nivel e que nao e concedido. 

"Dificilmente nos colocamos no trabalho um agradecimento para um co/ega 

pesquisador, o co/ega pesquisador sempre vai entrar no artigo. Nos Iemos essa 
orientac;iio. Tonos que dizer tambem que nos Iemos interacoes. participacoes 

importantes com uns colegas que niio nos colocam no trabalho. so colocam um 
agradecimento. Mas nos ndo, voce pode ver que nossos trabalhos ndo tern 
nenhum agradecimento para a/gum colerza pesquisador, qualquer participac;iio 
que ele rem, ele entra no trabalho. A.s vezes nos imeragimos a distancia, as vezes 

escrevemos o trabalho em tres lugares diferentes ... " (pesquisador brasileiro ). 

4.3.3. Outros fatores externos 

Os estudos de McCAIN tern confirmado que os formatos dos acknowledgements podem 

variar de campo em campo e de revista em revista. N estes estudos, os acknowledgements 

mostraram evidencias dos processos comuns que ocorrem num campo da ciencia e o 

reflexo da hist6ria das comunicayoes informais que se dao na area de genetica, assim como 

das expectativas de reciprocidade entre os pares. 
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Estas evidencias permitem afirmar que a pn'ttica do reconhecimento faz parte do ethos 

da disciplina em questao. Assim mesmo, alguns fatores podem influenciar na sua pnitica, 

tais como: as expectativas dos atores pelo reconhecimento e alguns criterios de edis:ao das 

revistas. Neste sentido, pode-se dizer que existem fatores internos ou fatores externos aos 

grupos de pesquisa que influem no comportamento e regulam a pn\tica do 

"reconhecimento". 

Para nosso caso, os dados quantitativos apresentados anteriormente revelaram que os 

reconhecimentos financeiros tern uma alta porcentagem de aparis:ao com relas:ao aos 

reconhecimentos nao financeiros. 

Algumas evidencias encontradas na literatura poderiam sugenr que, no caso da 

comunidade analisada, a manifestas:ao de reconhecimentos financeiros pode estar 

influenciada pela combina9ao de: i) criterios de exigencia de algumas revistas 

intemacionais, que manifestam claramente a necessidade de "especificar claramente o 

carater das contribuis:oes recebidas, que nao representem relas:ao de autoria ... e de ter 

permissao para ser nomeada por escrito"; ii) assim como do requerimento expresso do ator 

financeiro para ser nomeado em todos os resultados que sejam publicados ou divulgados 

publicamente 15
. 

Ainda que esta seja uma maneira muito simplista de explicar o comportamento dos 

dados quantitativos, alguns dos depoimentos fizeram referenda ao reconhecimento 

financeiro como urn compromisso previamente adquirido com as distintas agencias 

nacionais e intemacionais que financiam a pesquisa na area. Sao exemplos: 

" ... se agradece a todos que se deseja agradecer. Comecando obviamente pelas 
agencias tinanciadoras. ainda que o apoio seja minima ja que. quase sempre, 
todas e/as exigem" (pesquisador brasileiro ). 

"Os agradecimentos sao muito importantes de serem feitos para a fonte 
financiadora, para as pessoas que auxi/iaram de ceria forma e que ofereceram 
protoco/os ou auxi/ios tlicnicos. lsto e muito importante para levar em 

15 
Por exemplo, nos contratos de algumas das agencias financeiras esta expresso o seguinte: "0 outorgado 

obriga-se a fazer referencia ao apoio da F APESP nas teses, disserta96es, resumos de trabalhos apresentados 
em reuni5es e qualquer outra publicayao ou forma de divulgar;ao das atividades que resultem, totalmente 

ou parcialmente, de auxilios ou balsas da outorgante". 

170 



considerar;iio quando se faz 0 texto, e 0 fundamental e agradecer a financiadora, Q 

que e exigi do tambem" (pesquisador brasileiro ). 

Outro aspecto importante a ser destacado nestes reconhecimentos financeiros e o que se 

manifesta acerca da quantidade de apoio recebido. A saber, que ainda que as agencias 

tenham concedido pequena parte dos recursos necessarios, o trabalho de pesquisa ou 

reconhecimento e igualmente expressado. Diferente, por exemplo, das evidencias 

mostradas por LEWISON (1995) sabre o aspecto de quantidade: alguns dos pesquisadores 

ingleses expressaram que quando urn apoio e inferior ao 30% dos recursos requeridos o 

reconhecimento financeiro nao e manifestado no artigo. 

A variedade dos atores financeiros mencionados pelo apoio financeiro tern aumentado 

na medida em que as politicas das agencias nacionais tern diminuido os recursos, como 

resultante das estrategias de procura de verba dos pesquisadores para seu trabalho. Todavia, 

pode-se constatar, ainda que minimamente, urn reconhecimento para o setor industrial, tal 

como pode ser observado nas Tabela 4.7 e Tabela 4.12., fen6meno confirmado nos 

seguistes depoimentos, em ambas comunidades: 

"Esta e uma instituir;iio sem fins lucrativos e por muitos anos a Colciencias foi 
nosso apoio principal. No momenta em que as coisas comer;aram a mudar, 
tivemos que procurar apoio com distintas ag€ncias financeiras no exterior" 

(pesquisador colombiano ). 

"A gente tem dinheiro agora da industria e a gente vai repassando outras fontes 
quando e muito dificil 0 problema de financiamento. Quando Iemos alguma 

dificuldade porque 0 financiamento e /imitado, para OS pesqufsadores no 
mestrado, por exemplo, a gente arranja o dinheiro em outras fontes" 
(pesquisador brasileiro ). 

Outro depoimento revela diretamente a necessidade do cumprimento de uma obrigav1io 

para que possa haver a continuidade do apoio financeiro por parte das agencias nacionais e 

intemacionais. 

"Uma forma de cumprir com as agencias financiadoras e colocar o nome das 

instituir;oes em todos os produtos resultantes das pesquisas que elas financiam, 
ainda que seja com uma minima verba" (pesquisador colombiano ). 

"N6s temos urn relacionamento sem queixas com as agencias de financiamento ... 

mas tambem elas nao podem se queixar da gente ... " (pesquisador brasileiro). 

Finalmente, e importante destacar que tanto OS dados quantitativos como 

qualitativos tern demonstrado que esta pnl.tica dos reconhecimentos ocorre na produs;ao 
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da comunidade de imunologia de maneira regular. Tanto os reconhecimentos 

financeiros como os nao financeiros estiveram presentes na prodw;ao dos diferentes 

grupos da regiao. A freqliencia e formato de tais agradecimentos dependem dos rituais 

intemos de cada grupo, da organiza9ao do trabalho dos mesmos e do relacionamento 

deles com seus colaboradores. A presen9a tanto dos reconhecimentos financeiros como 

dos nao financeiros pode ser influenciada por fatores extemos, tais como criterios das 

revistas, as expectativas dos atores financeiros por receber o reconhecimento e de 

alguns fatores econ6micos. Tais reconhecimentos sao concedidos para todos os atores 

que interagem na produ91io, pelas suas respectivas contribui96es. 0 setor da industria 

esta presente nos reconhecimentos financeiros e nao financeiros (por exemplo, pelo 

fomecimento de alguns reagentes) ainda que com uma minima porcentagem em ambas 

das comunidades. 
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CONCLUSOES 

0 estudo da dinamica da comunidade cientifica na area de imunologia no Brasil e na 

Colombia, perrnitiu desvelar que diferentes fatores cognitivos e sociais estao envolvidos no 

processo da produ9ao do conhecimento cientifico. A importancia e prevalencia de tais 

fatores variam entre os diferentes grupos de pesquisa e em fun9ao do contexto local e 

regional onde os grupos atuam, assim como da subarea em que os grupos trabalham. Dentro 

desta diniimica a colabora9iio joga urn papel relevante, na medida que tanto os vinculos 

formais como informais entre os pesquisadores podem afetar a visibilidade do trabalho dos 

mesmos, e aumentar o reconhecimento tanto dos pares nacionais como intemacionais. 

A maneira de aprofundar no estudo da dinfunica das comunidades de pesquisa brasileira 

e colombiana foi atraves dos grupos lideres cientificamente reconhecidos na area. Tomou

se como ponto de referencia as informa96es da produ9ao de tais grupos publicada durante a 

ultima decada. Com o objetivo de procurar explicav5es aos indices bibliometricos 

levantados realizaram-se entrevistas semi-estruturadas que perrnitiram adentrar nas 

especificidades, contando, assim, diretamente com a participa9ao das mesmas comunidades 

analisadas. Estas entrevistas foram conduzidas pela autora no proprio Iugar de trabalho e 

diretamente com os lideres dos grupos e lou alguns dos pesquisadores integrantes dos 

grupos estudados. Ainda que minoritariamente, para alguns grupos analisados nao foi 

possivel estabelecer contacto com nenhum de seus integrantes. Ainda assim, as entrevistas 

conduzidas constituiram-se numa amostra bastante representativa das comunidades 

brasileira e colombiana na area da imunologia. 

Os tres aspectos explorados, sobre a diniimica de tais grupos, quais sejam, a pratica de 

colaboravao, a pratica de publicavao, e a pratica de agradecimentos perrnitiu construir urn 

quadro que releva caracteristicas importantes destas comunidades de pesquisa. 

Primeiramente, quanto a pratica de colaboravao, os resultados do estudo bibliometrico 

confirmaram que as caracteristicas pr6prias da area estudada, tern perrnitido aos grupos de 

pesquisa, de ambas as comunidades, interagir disciplinar e interdisciplinarmente com seus 

pares nacionais e intemacionais, centrando suas pesquisas nas tematicas pertencentes as 

173 



realidades locais dos paises perifericos. No entanto, a interaviio entre os pares da mesma 

area e a formaviio de vinculos de colaboraviio foi afetada tanto por fatores cognitivos como 

socials, tais como: distintas abordagens do mesmo objeto de estudo, privilegios de 

interaviio com pares e grupos intemacionais na busca de maier reconhecimento financeiro 

ou cientifico, procura pela prioridade da descoberta cientifica e excesso de meritocracia 

por parte de grandes grupos. 

Por outro !ado, uma maier identidade cultural com os pares regionais, a construviio de 

estrategias conjuntas pelo reconhecimento, o grau de consolidaviio de curses de programas 

de p6s-gradua<;iio e as dificuldades encontradas no passado com a comunidade 

intemacional tern estimulado o estabelecimento de associa<;oes mais estreitas entre pares 

nacionais e regionais. 

A busca de colaboradores em redes de pares intemacionais e nacionais que trabalham 

no exterior faz parte das estrategias dos grupos para consolidar seus sub-campos 

disciplinares, expandir as fronteiras de seus campos de trabalho e submeter resultados de 

pesquisa a critica intemacional. No entanto, outros fatores como a procura de maier 

reconhecimento financeiro, urn maior grau de fragmentaviio entre as pr6prias comunidades 

de pesquisa e as politicas institucionais de universidades e agencias govemamentais tern 

sido alguns dos fatores que motivam a expansiio de tais redes. 

Quante as especificidades das duas comunidades analisadas, no que diz respeito aos 

vinculos de colaboraviio na produviio publicada, encontrou-se que os grupos de pesquisa da 

comunidade brasileira tern vinculos mais fortes com pares de instituiv6es nacionais, 

especialmente com aquelas mais pr6ximas geograficamente e/ ou no contexte de seus 

curses de p6s-graduaviio. A comunidade entrevistada revelou que urn maier convivio com a 

comunidade nacional decorre de fatores como: o processo de permanente aprendizado e 

aceitaviio dos pares nacionais, a facilidade de adaptaviio ao trabalho mais interdisciplinar 

com outros colegas em outras areas, o seguimento de tradiv6es cientificas e de uma mesma 

escola de pensamento (por exemplo nas enferrnidades infecciosas e parasitarias ), assim 

como o sentimento nacionalista. Para os grupos que trabalham em linhas niio tradicionais os 

curses de p6s-graduaviio tern brindado seus principals colaboradores dentro da relaviio 
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orientador-orientado ou dentro da relayao envolvendo professor visitante. Os vinculos 

internacionais fazem parte de processos de formayao no exterior no contexto de seus p6s

doutoramentos ou continuidade de vinculos com as escolas de formayao de alguns dos 

integrantes dos grupos de trabalho. 

No tocante a comunidade colombiana os resultados do estudo bibliometrico revelaram 

vinculos mais estreitos de colaborayao no contexto internacional como parte da 

continuidade de redes com as escolas de forma91io e aprimoramento de pesquisadores 

nacionais no contexto de doutorados de tipo sanduiche. As politicas de consolidayao de 

doutorados privilegiam as vincula96es com o exterior e abrem os nodos nacionais aos pares 

internacionais mais que nacionalmente. Outros fatores como o tamanho da comunidade, as 

afinidades pessoais e o seguimento de diferentes abordagens no objeto de pesquisa 

estimulam as diferenyas e justifica a procura de colaboradores em grupos de pesquisa no 

exterior. Adicionalmente, restri96es econ6micas de alguns dos grupos e o maior nivel de 

apoio por parte do governo estimulam a busca de verba para pesquisas no escopo de 

projetos desenvolvidos com pares internacionais e financiados pelas agencias do exterior. 

Neste aspecto, urn outro fator que tern sido destacado pela comunidade colombiana e 
que o contexto social do pais torna dificil o maior fluxo de pares internacionais aos grupos 

nacionais e, por tanto, aumenta a tensao de alian9as desde o exterior ou reforyam seus 

projetos com pares nacionais residentes no exterior. Por sua vez, no caso brasileiro o 

ambiente interno do grupo e do pais estimulam os vinculos no mesmo contexto 

institucional com a participayao de pesquisadores estrangeiros no pais. 

Outro dos aspectos estudados, que diz respeito a pratica de publicayao do produto do 

trabalho de pesquisa - a produyao publicada-, os resultados deste estudo revelaram que os 

grupos de pesquisa em ambas as comunidades privilegiam a publicayao nas revistas 

internacionais com maior nivel de impacto, como parte de sua dinamica e na busca do 

maior reconhecimento nacional e ganho de reputa91io internacionaL A pnitica de publicar 

faz parte do ethos do cientista, e o coloca no jogo de tensoes na arena internacional e 

embate com diferentes atores, tais como comites editorias, agencias financiadoras e pares 
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que ja possuem maior reconhecimento nas mesmas linhas de trabalho. Assim, uma serie de 

fatores cognitivos e sociais estao presentes na escolha da revista onde se deseja publicar. 

Ambas as comunidades revelaram que algumas das especificidades culturais, tais como 

a filias:ao institucional, o idioma e a situas:ao geografica, afetam a aceitas:ao pelos comites 

cientificos de revistas reconhecidas nas linhas especificas. Entretanto, a atitude dos 

distintos grupos de se posicionar ante a critica internacional faz parte tambem do processo 

de consolidas:ao do grupo e da linha em que se trabalha. A busca por urn maior prestigio 

para as revistas nacionais indexadas internacionalmente podem influir na escolha destas 

revistas evitando possiveis inconvenientes que o pesquisador acredita que se podem 

apresentar. 

Alguns dos indices do estudo bibliometrico mostraram que a maioria dos grupos da 

comunidade brasileira tern utilizado os peri6dicos nacionais internacionalmente indexados 

e, por sua vez, publicado em uma grande diversidade de canais internacionais pertencentes 

a varias subareas disciplinares, fatores estes que revelam o carater interdisciplinar dos 

grupos. No entanto, os indices de impacto internacionais onde as revistas sao classificadas 

mostraram que mais de 50% da publicas:ao esta em revistas de baixo impacto potencial. 

Por sua a vez, a comunidade colombiana tern concentrado suas publicas:oes em urn menor 

numero de titulos, fato este relacionado com o tamanho da comunidade e menor numero de 

grupos existentes em cada urn de suas subareas de pesquisa. Adicionalmente, no tocante 

aos indices de impacto, os canais de publicas:ao desta comunidade estao localizados dentro 

de indices de maior impacto quando comparado com os canais preferenciais da publicas:ao 

da comunidade brasileira. 

Levando em consideras:ao que os dados de indices generalizados podem estar ocultando 

alguns das especificidades de alguns dos grupos, e importante ter cuidado ao tirar 

conclusoes de dados quantitativos sem observar as especificidades dos grupos e os motivos 

que os levam a mostrar estes comportamentos. 

Outras atividades como urn maior envolvimento com os processos de formas:ao na p6s

graduas:ao e algumas atividades administrativas afetam aspectos tais como a regularidade 

de publicas:ao e as decisoes de publicar nas revistas de maior impacto na area. Neste caso a 
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escolha por outro tipo de documento, tais como, revisoes ou trabalhos preliminares, e 

submeter para publicayiio em revistas institucionais e nacionais. Tais canais, entao, sao 

usados como altemativas para ir consolidando as novas linhas, para introduzir as novas 

gera96es na pn!tica cientifica e para avan9ar em outros papeis do trabalho de pesquisa. 

Adicionalmente, tanto os dados quantitativos como os depoimentos confirmaram que 

outros canais de comunica9iio informal como apresenta9ao de trabalhos em congressos, 

fazem parte da pn!tica de publica9ao e que estes, alem de serem espa9os de reflexao 

cognitiva tern brindado a possibilidade de iniciar importantes contactos com pares nas 

mesmas e em outras linhas de pesquisa. No entanto, a participayao neste tipo de atividades 

depende da importancia que esta pratica representa para o grupo, da credibilidade na sua 

filosofia, e do grau de consolidayao das linhas de pesquisa, assim como de fatores 

economicos. Para as novas gera96es de pesquisadores os congressos e reunioes de carater 

nacional representam uma importante oportunidade de treinamento na publicayao de 

trabalhos e futuros contatos de treinamento dentro de seus cursos de p6s-gradua9iio. Os 

resultados deste estudo mostraram que a publicayiio tipo resumo em congresso 

intemacional esta registrado em maior propor9iio nos grupos estudados da comunidade 

colombiana que nos da comunidade brasileira. A comunidade brasileira manifestou uma 

tendencia a participar mais nas reunioes nacionais e como parte das estrategias de 

consolida9ao dos cursos de p6s-gradua9iio. 

No tocante aos indices de influencia que a produ9ao publicada exerce na literatura da 

area e ou grau de aceita9ao destas publicayoes pelos pares intemacionais, foi observado 

que, tanto para a comunidade colombiana como brasileira, os indices de cita9ao sao 

relativamente baixos. Este fato, esta diretamente relacionado ao elevado numero de 

publica96es na area e ao tamanho da comunidade intemacional. Tal como observado por 

alguns especialistas na area bibliometrica, nem sempre publicar em revistas de maior 

impacto e garantia de ter elevado numero de cita96es. Entretanto, alguns fatores afetam 

positivamente estes indices, tais como: a publicayao em colaborayao com pares 

intemacionais, o maior numero de grupos interagindo e as tradi96es pr6prias de escolha de 

revistas de maior prestigio com a finalidade de alcan9ar a visibilidade e reconhecimento na 
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esfera intemacionaL Sabe-se, que as revistas nacionais e reg10nats nao tern o mesmo 

reconhecimento, o que foi confirmado para os caso deste estudo. 

0 terceiro aspecto estudado como parte da diniimica destas comunidades cientificas e a 

pnitica de agradecimentos. Esta tambem depende dos rituais pr6prios dos grupos para 

manifestar seu reconhecimento tanto por contribui96es cognitivas ou sociais, procedurais 

ou financeiros, que influem no atnbiente propicio para o desenvolvimento da produyao 

cientifica. Estes reconhecimentos tern sido classificados neste estudo como 

reconhecimentos financeiros e nao financeiros para distinguir a participayao dada pelos 

distintos atores que jogatn distintos papeis no processo. 

Ate o momento, alguns autores no tema dos acknowledgements tern avanyado mais no 

quadro dos paises centrais, enquanto que para o caso dos paises perifericos so o trabalho de 

VELHO (1985), inclui a analise deste aspecto. Vale observar que os resultados deste 

trabalho permitem avanyar no estudo no tocante ao caso dos paises perifericos numa area 

dentro das ciencias biomedicas. 

A analise dos agradecimentos na area de imunologia da comunidade brasileira e 

colombiana, permitiu observar a pratica generalizada de manifestar reconhecimentos tanto 

aos atores financeiros como a outros atores. Os resultados do estudo revelaratn que em 80% 

da produ9ao analisada, agradecimentos financeiros sao dados e em 65% das publicayoes 

registratn-se agradecimentos nao financeiros. Assim, as informa96es levantadas no presente 

estudo servem de ferratnentas de analises que podem brindar elementos as agencias de 

fomento e as pr6prias comunidades de pesquisa para o planejatnento e a avaliayao de 

politicas de fortalecimento a colaborayao cientifica - por exemplo, na visibilidade de seus 

investimentos e na disponibilidade de protocolos ou novas tecnicas de pesquisa numa 

determinada linha. 

No tocante aos agradecimentos financeiros pode-se confirmar a tese levantada por 

alguns autores que mencionatn que existe em relayao direta entre apoio financeiro e 

mwtipla autoria, e que urn maior grau de colabora9ao ocorre nos catnpos que recebem 

maior apoio, fenomeno que e freqiientemente encontrado nas areas das ciencias 

biomedicas. Para o caso brasileiro encontrou-se que a, maior incidencia de agradecimentos 
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financeiros as agencias nacionais esta diretamente relacionado com indices altos de 

colaborayoes nacionais, urn tamanho maior da comunidade de pesquisa e recursos mais 

altos no investimento - por exemplo, das agencias de fomento estadual. Para o caso 

colombiano foi encontrado urn maior reconhecimento as agencias financiadoras 

intemacionais, fato este concordante com maiores vinculos de colabora9iio intemacionais 

na produyiio publicada dos grupos estudados. Alem disto, o aparecimento de 

agradecimentos financeiros aos programas especiais das institui96es pelas universidades 

reflete a redu9ao de verbas nacionais para pesquisa. 

Entre as principais agencias financeiras da comunidade brasileira reconhecidas dentro 

dos agradecimentos encontram-se CNPq, FAPESP, FINEP e CAPES, outras institui96es 

govemamentais e programas especificos de apoio estadual a pesquisa. Para o caso 

colombiano destacam-se COLCJENCIAS, Ministerio de Saude publica, Presidencia da 

Republica, outras agencias do govemo (ICFES, Instituto Nacional de Saude) e programas 

especiais das universidades publicas especificamente para a Universidade de Antioquia. As 

agencias do govemo estadual e centros especiais nas universidades jogam urn papel 

importante na epoca de crise e a impossibilidade do investimento maior das agencias 

nacionais de fomento a pesquisa. 

Os organismos intemacionais mais comumente mencionados tanto pela comunidade 

colombiana como pela brasileira sao o UNDP- World Bank - Who Special program for 

Research and Training in Tropical Disseasses e a presenya de organismos de saude dos 

Estados Unidos. Outro fator a destacar e que a presen9a do setor industria e minima. Este 

setor tambem e mencionado nos agradecimentos nao financeiros pelo acesso a reagentes. 

No tocante aos "reconhecimentos nao financeiros", observou-se maior destaque aqueles 

agradecimentos dados pela assistencia tecnica na area, em que os estudantes de pesquisa 

tern jogado urn papel relevante, especialmente naqueles grupos onde existem niveis de 

hierarquizayao maiores e sao os jovens pesquisadores que realizaram o trabalho de 

bancada. Assim, dependendo das negociayees previas e dos grupos envolvidos num projeto 

mais interdisciplinar, os jovens pesquisadores podem entrar na autoria ou simplesmente nos 

agradecimentos. Da mesma maneira, podem apresentar-se processos de negocia9ao com 
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outros atores pelos agradecimentos que manifestam reconhecimentos aos pares pela leitura 

dos manuscritos, pares em outras areas tecnicas, acesso a protocolos e reagentes, 

agradecimentos aos que facilitaram as amostras para os experimentos, e ate aqueles que 

deram algum tipo de apoio moral para a finalizas;ao dos trabalhos. 

Em suma, e importante mencionar novamente que e arriscado concluir sobre o 

comportamento das comunidades estudadas simplesmente com base nos resultados 

quantitativos, ja que existem especificidades dos rituais pr6prios incorporados no trabalho 

de cada urn dos grupos. No entanto, as explicagoes a tais especificidades, dadas pelos 

pesquisadores em cada urn dos grupos e em cada uma das comunidades, permitiram 

confirmar que existe urn jogo continuo entre aspectos cognitivos e sociais que influenciam 

os vinculos de colaboragao estabelecidos pela comunidade na produgao de conhecimento 

cientifico. 

Por ultimo, espera-se que os resultados alcan<;:ados neste trabalho possam contribuir 

para dar continuidade aos trabalhos na mesma linha no contexte dos paises perifericos, para 

entender a dinfunica de suas comunidades de pesquisa. Espera-se que a combina<;:ao do 

ferramental quantitative e qualitative em cada urn dos aspectos aqui analisados tenha 

evidenciado a necessidade de complementar estudos bibliometricos com anaJise de discurso 

que permitam as mesmas comunidades analisadas participar na interpretagao de sua 

dinfunica. 
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ANEXO AI. APENDICE METODOLOGICO 

1. Levantamento dos dados quantitativos 

A partir dos artigos em co-autoria obteve-se as informas:oes das relac;:oes formais (pelos 
vinculos de co-autoria e vinculos institucionais dos autores), assim como sabre as relas:oes 
informais (por meio dos agradecimentos ou acknowledgements). 

1.1. Uso de Bases de Dados do Science Citation Index (SCI) 

Visando identificar a produ<;:ao total para cada urn dos grupos, o procedimento adotado 
foi a consulta das publica<;:oes a partir do lider da equipe. Ainda que fossem previstas 
algumas restri.;:oes na identifica<;:ao da produ<;:ao a partir do SCI, sao mencionados a seguir 
alguns inconvenientes iniciais da consulta nesta base de dados: 

• Falta de padroniza.;:ao na identifica<;:ao dos nomes de pesquisadores para todos os anos. 
Em certos anos nota-se o uso, por alguns pesquisadores, dos pr6prios names ou dos 
names e sobrenomes intermediarios por extenso, em outros anos, abreviados. 
Verificou-se tambem que, em diversos casos, as autoras mulheres tiveram acrescentado 
o sobrenome dos maridos, ap6s o casamento. Em decorrencia de fatores como estes, 
nao existe homogeneidade nos registros, nem mesmo quando se trata de jornais 
cientificos, o que impediu que a busca dos artigos para urn mesmo autor fosse feita por 
meio de uma unica entrada. Esta dificuldade de indexa<;ao de names parece ser 
encontrada com maior freqiHlncia no caso de autores brasileiros. E o que foi 
recentemente notado por RODRIGUES et al. ( 2000, p. 856), para quem este fen6meno 
de indexa.;:ao tern uma alta ocorrencia em autores brasileiros que possuem names 
portugueses. 

• Problemas de homogeneiza.;:ao referentes aos nomes de certas institui<;:5es as quais 
pertence o pesquisador ou as localidades de suas instituis:oes. Esta dificuldade 
restringiu o uso de analises automaticas de nomes de institui<;:5es ou regioes. 

• Artigos de autores com o mesmo nome (alias). Em muitos casos, este problema s6 foi 
identificado no momenta da revisao direta na fonte- fotoc6pia do artigo. 

Para o caso brasileiro, as dificuldades apresentadas pela indexar;G.o de names puderam 
ser superadas atraves de consulta complementar feita a uma base de dados do CNPq 

denominadafo/has de vida 
1

• Esta estrategia permitiu identificar mais facilmente o nome do 
pesquisador utilizado na Base de Dados da SCI. 

No entanto, para alguns casas, s6 depois de realizadas as entrevistas e de consultados 
diretamente os artigos submetidos pelo grupo, e que foram identificadas as estrategias de 

1 
Esta base de dados esta disponivel na pagina da Institui9ao: www.cnpg.br 
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chamada para o pesquisador. Assim, a busca da produ<;:ao cientifica dos grupos estudados 
foi realizada por meio de urn c6digo de chamada2

, ao qual se chegou depois de superados 
os inconvenientes apresentados anteriormente. 

Assim, avan<;:ou-se na consulta da SCI procurando definir o total da amostra da 
produ<;:ao cientifica no periodo de uma decada (!990-1999). Esta produ<;:ao foi registrada 

numa tabela de EXCEL como B.D tempon1ria para cada urn dos grupos, tabela esta que foi 
posteriormente validada com processos mais automaticos como, por exemplo, pelo uso dos 
filtros. 

0 passo seguinte foi procurar fisicamente os artigos e classificar as informa<;:oes neles 
contidas. 

1.2. Busca, sele~ao, rev1sao e fotocopia dos artigos publicados pelos grupos 

selecionados na area de Imunologia: 

Nesta etapa, foi feita a revisao dos artigos selecionados que compoem a amostra da 
produ<;:ao cientifica das comunidades estudadas. Obteve-se uma c6pia das paginas dos 

referidos artigos que seriam uteis para o estudo: a primeira pagina, que descreve as 
informa.;:oes-chaves do artigo, e a pagina com a se<;:ao dos acknowledgements. 

E importante mencionar que estes artigos foram obtidos nas Bibliotecas da Unicamp 

(Ciencias Medicas, Instituto de Biologia, Instituto de Quimica, Instituto de Fisica). Outros 
documentos de mesmo tipo foram obtidos em Bibliotecas do Estado de Sao Paulo (como 
por exemplo, em Bibliotecas da USP) ou em outros locais, quando se fez necessario. 

As informa<;:oes encontradas neste material foram analisadas, classificadas e 
posteriormente registradas numa Base de Dados desenhada para o prop6sito particular deste 
estudo. 

Foi despendido muito tempo no processo de coleta fisica destas informa<;:oes e, num 

certo momento da pesquisa, decidiu-se dar inicio, em paralelo, a outras etapas do estudo, 
como, por exemplo, a etapa das entrevistas, mesmo sem ter finalizado a referida coleta, ou 

seja, sem ter tido aces so a todos os artigos da produ<;:ao dos grupos estudados3
. Destaca-se 

que o born andamento da fase de coleta do material ajudou a testar as classifica<;:oes e a 

avan<;:ar no registro de dados, que e precisamente o que sera tratado na proxima se<;:ao. 

1.3. Estrutura geral da Base de Dados do estudo 

Partindo de classifica<;:oes encontradas na literatura e das informa<;:oes encontradas nos 
artigos, chegou-se a defini<;:ao das classifica<;:oes basi cas e a uma estrutura geral da Base de 

2 Este c6digo de chamada identifica cada urn dos grupos estudados nas matrizes basicas da base de dados. 
3 As entrevistas permitiram que os artigos fossem fornecidos diretamente pelos autores, em alguns grupos de 

pesquisa. 
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Dados criada a qual abrange tanto as relay5es formais como as rela96es informais dos 
grupos. 

Cabe ressaltar que s6 se chegou a urn refinamento das estruturas e das classificay5es 
basicas depois de testar cada uma delas, a luz dos dados da comunidade de imunologia 
colombiana e brasileira. As restri96es apresentadas inicialmente permitiram levar em 
considerayao outras tipologias de classificayao e realizar os respectivos ajustes ate que se 
chegasse a urn formato que permitisse efetuar comparay6es posteriores. 

Apresenta-se nos itens a seguir as estruturas das matrizes gerais da Base de Dados que 
reunem as informay5es que expressam as rela96es formais e informais e a estrutura das 
matrizes basi cas das classificav5es utilizadas. 

1.3.1. Tabelas Gerais da Base de Dados do estudo 

a. Rela~oes formais 

Para efeito das estruturas da Base, as matrizes de dados das rela96es formais foram 
definidas em tomo a duas matrizes gerais: PUBLICA<;:AO e COLABORA<;:AO. 

Esta informayao contribuiu para identificar com QUEM o grupo colabora e avanyar na 
analise dos padr5es de colaborayao para cada grupo de trabalho, distinguindo vinculay5es 
que geram mais rela96es de colaborayao. Tambem permitiu verificar os niveis de 
visibilidade nacional ou intemacional do grupo. 

A seguir apresentam-se as matrizes PUBLICA<;:AO e COLABORA<;:AO com seus 
respectivos campos. Descreve-se para cada campo (coluna da matriz), os seguintes 
elementos: o que e o subtipo de informayao que descreve o campo; o nome do campo; a 
tabela basica de classifica.;ao; as referencias na literatura em que se ap6iam algumas das 
classificay6es; os objetivos perseguidos com essas informa96es que foram armazenadas em 
cada urn dos registros (linhas da matriz) da Base de dados. 

MATRIZ: PUBLICA(:AO 

Os niveis de visibilidade podem ser identificados, primeiramente, pelas revistas em que 
os lideres e seus grupos publicam, que, por sua vez, tambem permitem distinguir os padroes 
de co-autoria e de publica96es da comunidade de pesquisa. Uma analise detalhada destes 
padr6es foi feita no segundo capitulo da tese. 

A combina.;ao das informa.;oes registradas nesta matriz perm1tm gerar indices de 
impacto de publicayao e conhecer os indices de citay6es dos artigos da comunidade de 
pesquisa estudada. A seguir sao descritos os campos desta matriz: 
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. .. Tabela AI 1 Matriz Publicaciio 

Sub-tipo de Informariio Nome do Campo T abe/a Basic a de Referencias Objetivos 

na Base de Dados Classifica(:iio Biblio~<rti{icas persef{uidos 

Identificayao do grupo a 

I nartir do lider 

CODGRUPO Grupo-Pesquisa 

Colocayao do artigo com ARTGRP 

respeito a produyaO do 

Gruno Ia nartir de urn autor) 

Revista de publicayiio NREVISTA J ornais-cientificos Principais 

canais de 

• pub licacao 

Colocayao do artigo na ANO, VOLUME, 

Revista NUMERO, 

PAGINA 

Tipo de Documento DOCUMENTO Tipo-Documento 

I nublicado 

Idioma em que o Documento IDIOMA ldioma 

foi nublicado 

NU.mero de autores par cada NUMAUTOR Indice de 

arti£o autorias 

Nome do primeiro autor lerautor Grupo-Pesquisa Indice de 

(dado requerido para coletar citayao de 

automaticamente o Nllmero artigos 

de Cita96es do artigo) 

Posi9ao do lider do Grupo POSI(AO Como seve 

com respeito aos outros afetada a 

auto res produtividade 

do grupo e de 

seus interrrantes 

Quem e nomeado para envio CORRESPOND Env-Correspondencia Status social 

de correspondencia interne do 

QrtJPO 

MATRIZ: COLABORA(:A-0 

Nesta matriz, a informaqao sobre os vinculos institucionais perm1tm verificar os 
diferentes niveis em que a colaboraqao de urn grupo pode se dar, ou seja, com urn grupo de 
outro departamento, com urn grupo de outra institui<;ao, de outra naqao ou da mesma, e 
distinguir as colaboraqoes com diferentes setores. Estes niveis de colaboraqao foram 
identificados olhando em conjunto as institui9oes de vinculaqao de todos os co-autores 
diretamente do material fotocopiado. Posteriormente, foi feita uma analise automatica de 
afilia<;ao institucional dos autores. 

Por outro !ado, as distin<;oes das areas disciplinares permitiram chegar as diferentes 
sub-areas que interagem no trabalho colaborativo e que vao definindo a especificidade 
interdisciplinar da imunologia na consecuqao de seus objetivos de pesquisa. Isso para cada 
urn dos grupos dentro de seu pais e regiao particulares. 
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Tabela AI 2 Matriz da Colabora~ao .. 
Sub-tipo de Nome do Campo na T abe/a Basic a Referencias Objetivos 

lnformafliO Base de Dados de Bibliogrtificas perseguidos 

Classi{ica~iio 

Identificavao do grupo CODGRUPO Grupo-Pesquisa 

a partir do lider 

C6digo do artigo com ARTGRP 

respeito a produ,ao do I 
grupo (a partir do lider) 

Vinculos e relay6es GRDCOLABO Grau- KATZ&MARTIN Fontes de 

institucionais do grupo colaboravao (1997, p. 10) colabora,ao 

dos co-autores JESCHIN et al. 

Setor que caracteriza as CODSETOR Setor (1995,p. 238-239) A que setores 

institui96es de pertencem as fontes 

vinculayiio dos autores de colaboravao I 

Numero total de I Ninstitutos Indices de autoria 

entidades nacional ou 

Numero de entidades Ninstnacion internacional 

nacionais 

NUmero de entidades Ninstinternal 
estran creiras 

Paises vinculados NC- Codigos PAIS I VELH0(85) Em que medida a 

dentro das rela96es de Latin/CentrAm. ISO LEWISON ( 1991) interayao 

co-autoria, por situayao NC-US/CA LEWISON eta/. determinada pe1a 

geogn\fica NC-ES/PT (1993) proximidade fisica 

NC-EU TRAORE&LAND pode criar 

NC-AFRICA RY(l997) vantagens ou 

NC-ASIA desvantagens entre 
I grupos 

Sub-areas das OBSDISCIPLINAR Disciplinar ou Rela96es existentes 

institui96es de Interdisciplinar entre 

vinculayiio dos autores especialidades; a 

na mesma disciplina que escolas 

Nomes das disciplinas OBSDISCIPLINA pertencem o grupo 

mencionadas nas de colaboradores 

institui96es de 

vinculaciio dos autores 

Possiveis infonnay6es OBSCOLABORA 

que esclarecem 

vinculos ou meny5es 

especiais a eles 
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b. Rela~oes informais 

As informas;oes sobre as relas;oes informais se reunem na matriz de 

AGRADECIMENTOS ou ACKNOWLEDGEMENTS . Seguem, abaixo, os comentarios e sua 

estrutura. 

MATRJZ: ACKNOWLEDGEMENTS 

Entende-se que esta informas;iio revela elementos importantes da pnitica de agradecer, 

que varia desde os reconhecimentos aos assessores de confians;a, colaboradores, mentores 

ou assistentes de graduas;ao, as institui<;:oes financeiras e a terceiros. Esta pnitica faz parte 

de uma dinamica propria da pnitica cientifica em questao e "sua escala e significiincia 
podem variar de campo em campo e de revista em revista"

4
• No caso especifico deste 

trabalho, cada uma das categorias em questao tern urn significado instrumental que ajudou a 

analisar as normas pr6prias das comunidades de pesquisa estudadas. 

Os trabalhos bibliometricos de Lewison, por exemplo, com bases de dados 

especializadas na area de Biomedicina, tais como Research Output Database (ROD), 
mostram a experiencia de analisar os agradecimentos as agencias financiadoras como urn 

dos elementos que permite medir o impacto da atua<;:iio do financiamento das agencias e o 

grau de participas;ao delas na pesquisa, em uma area em geral. 

Ainda que o contexto seja diferente, o fato de ser uma base de dados que abrange as 

areas biomecticas as classificas;oes disponiveis na base de dados do ROD permitiram 

ajustar as ferramentas de medis;ao deste trabalho para comparas;oes posteriores com outras 

regioes. 

Tabela A.l 3 Matriz Acknowleduements ... 
Sub-tipo de lnformariio revisada Nome do Campo T abe/a Btisica de Referencias 

na Base de Dados Classificafiio Bibliogrtijicas 

Identificaciio do grupo a partir do lider CODGRUPO Grupo-Pesquisa 

Colocayii.o do artigo com respeito it ARTGRP 

produciio do Grupo (a partir de urn autor) 

Existencia do reconhecimento financeiro AFINANCEIRO Existe ou nao? (sin) NEJM (1991) 

dentro do artigo CRONIN (1991) 

Existencia do item de reconhecimentos AVARIOS Existe ou nao? (s/n) 

nao financeiros dentro do artigo 

Setor em que podemos co!ocar o SFINANC-A2 Agencias- KATZ &MARTIN 
conjunto de entidades que financiaram o Financiamento (1997, p!O) 

projeto ou parte dele JESCHIN et al. (1995, 

Can\ter intemacional do con junto de NVLSFINAN-A2 Nivel p.238-239) 

entidades financiadoras 

4 (CRONIN, 1992, p.l 07) 
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Tabela A1.3. Matriz Acknowledgements (continua~iio) 

Existencia de agradecimentos, FINPESSOAL Agencias· 

especificar;Oes de urn ou v<irios autores financiamento 
em treinamentos especificos,fellowship 

ou schollarship 

Existencia do item de reconhecimentos AVARIOS Existe Oll nao? (sin) 

nao financeiros dentro do artigo 

Agradecimentos referentes ao apoio A2APOIO Existe ou nao? (sin) 

moral ou agradecimentos que os autores 

nao qualificam especificamenrei(por 

exemplo, paciente) 

Agradecimentos pelo acesso a resultados A3ACESSO Existe ou nao? (sin) 

ja obtidos ou a parte deles como 
CRO:\IN(95,94,93,92, 

organismos especiais, protocolos de 
91) 

pesquisa de outros pesquisadores e de 

outros laborat6rios 
GRANT & LEWISON 

(1997) 

Agradecimentos por atividades rotineiras A4TECAREA Existe ou nao0 (s/n) LEWISON et aL 
dentro da area ou atividades de (1995) 
assistencia tecnica da area - nao 
secretarial KASSlER& ANGELL 

Agradecimentos por servir;os tecnicos ASOUTRAA Existe ou niio? (sin) (1991) 

realizados por pesquisadores ou 
VELHO(l985) profissionais, mas que implicam 

aplica93.0 de tecnicas e analise 

especializadas de outras areas. 

Agradecimento aos pares por A6PARES Existe ou nao? (sin) 

comentarios, sugest5es ou discuss5es no 

transcurso da pesquisa. 

Agradecimentos 3.s discuss5es, revis5es e A 7MANUSCRIT Existe ou niio? (sin) 

comentarios criticos sobre o texto 0 
especifico a urn par. 

Comentarios especificos que revelam OBSERV AGR.-\D 

outra informa9ao nao classificivel nos 

agradecimentos 

Nomes das entidades que financiaram a ENRFINANCIA ENT· WELL TRUST (2000, 

pesquisa ou parte dela e que sao FINTERNACION 2001) 

mencionadas em notas de rodape ou 

dentro da se9iio dos agradecimentos 
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A co luna de classifica96es basi cas mencionadas nas matrizes Publicayao, Colaborayao e 
Agradecimentos e descrita de forma detalhada no item a seguir. 

1.3.2. Tabelas biisicas da Base de Dados do estudo 

As tabelas basicas tern como objetivo facilitar a integra9i'io dos dados e permttlr 
compara96es posteriores entre as comunidades estudadas, partindo de urn mesmo criterio. E 
importante mencionar que, a medida em que surgia alguma modifica9i'io nestas tipologias, 
era necessaria a revisiio de todos os dados jti registrados na base. Isto foi feito ate que se 
chegou aos registros uniformes, isto e, com urn unico criterio de classificayao para cada urn 
dos campos da Base de Dados. 

A seguir, sao detalhadas as tabelas basicas para cada uma das categorias: grupos de 

pesquisa, envio de correspondencia, grau de colaborayao, setor, agencias de financiamento, 
nivel de financiamento, tipo de documento, nivel de pesquisa do jornal cientifico e fator de 
impacto do jornal cientifico. 

Tabela A1.4. Grupos de Pesquisa 

COD DESCRI<;:AO 

CODGRUPO Para lider do grupo 

1 
NOMELIDER Para outro pesquisador do grupo 

.

1

. CODAREA-LfriHA Para pesquisador do grupo com vinculo em outra institui9ilo 

INSTITUI<;:AO Para grupos/pesquisadores da mesma institui<;ii.o 

CIUDADE Para pesquisadoreslgrupos de outra institui<;ao nacional 

PAIS Para pesquisadores de institui<;oes/internacional 

Tabela Al.S Envio de Correspondencia 

COD DESCRI<;:AO 

LID Para lider do grupo 

GRP Para outro pesquisador do grupo 

MIX Para pesquisador do grupo com vinculo em outra institui<;ao 

INS Para grupos/pesquisadores da mesma institui9ii.o 

NAL Para pesquisadores/grupos de outra institui<;ii.o nacional 

!NT Para pesquisadores de institui<;oes/intemacional 

MUL Para todos os pesquisadores em co-autoria 

IND Para industria o pesquisador vinculado a industria 

XXX Nao especificado 

Tabela A1.6 Grau da Colabora<;iio 

COD DESCRI<;:AO 

IND Individual 

GRP Do grupo 

INS Com outros grupos na mesma instituiyao 

NAL Com outros grupos de outras institui96es do pais 

INT Com grupos em institui<;oes fora do pais 

MIX Tanto com grupos nacionais como intemacionais 
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Tabela A1.7 Setor 

COD 

UNV 

LAB 

IND 

MXI 

MX2 

MX3 

DESCRI<;AO 

Universitilrio 

Laborat6rios de pesquisa publicos + hospitais 

Indlistna 

Universidades + laborat6rios de pesquisa 

IndUstria + qualquer outre setor 

Outras entidades do govemo 

Tabela A1.8. Agencias de Financiamento5 

COD DESCRI<;AO 

CH Organisrnos sem animo de lucro + fundac;Oes 

GA Agencias Governos 

GD Govemo Estadual 

HT Hospitais 

IN Industria nao Farmaceutica 

IP Industria Farmaceutica 

A Autoridade Local ou Regionais 

MI Varias agencias do govemo + CH 

MP Varias agencias do govemo + IP 

MG Varias agencias do govemo 

NN Nao Identificadas 

XX Nao-Especificadas 

I Intemacional 

B Misto 

Tabela Al.IO. Tipo de Documento 

COD DESCRI<;AO 

A Artigo 

E Material Editorial 

R Revisao 

D Discussao 

M Resume em congresso 

N Nora 

L Carta 

B Item bibliognifico 

5 Tabela adaptada a partir dos trabalhos de JESCHIN et al., 1995 
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Tabela Al.ll. Nivel de Pesquisa- Jornal cientifico 
COD DESCRicAo (defini9ao clinica) IDef. N;io clinica 

I 

2 

3 

4 

Observayao clinica 

Clinica mista 

Investigayao clinica 

Investiga9ao bisica 

desenvolvimento aplicado 

pesquisa aplicada 

pesquisa estrategica 

pesquisa b3.sica 

Tabela A1.12. Categoria de Impacto Potencial (PIC)- Jornal cientifico 

COD jC(0-4) 

1abaixo 6 

2 lentre6-10 

3 lentre 11-20 
' 4 !acima de 20 

Foram utilizadas tambem algumas informa96es obtidas diretamente nas bases de dados 
especializadas, its quais tivemos acesso durante treinamento realizado no exterior, tais 
como jornais-cientijicos que contem classifica96es do tipo "niveis de pesquisa para 
biomedicina" e "indice de fat or de impacto". Da mesma forma, foram utilizadas 
codifica96es das agencias financiadoras intemacionais6 e urn c6digo proprio para as 
agencias financiadoras colombianas e brasileiras, ja que as entidades financiadoras latino
americanas sao tratadas de maneira muito geral e ate ignoradas nestas bases de dados. 

Assim, depois de uma serie de refinamentos, foram aprimoradas as bases de dados e as 
informa96es nelas armazenadas. Sao precisamente destes refinamentos que se trata no item 
a segmr: 

1.4. Refinamento da Base de Dados. 

Uma nova versao da base de dados foi desenhada e, com o objetivo de poder fazer 
consultas aos dados de maneira mais dinamica, utilizou-se a op91io de tabelas dini\micas em 
Excel. Utilizaram-se algumas codifica96es de dados ja disponiveis em outras bases de 
dados especializadas 

7 

Durante o treinamento especializado em tecnicas Bibliometricas, que foi realizado com 
o grupo do professor G. Lewison "Research Bibliometrical Group", p6de-se avan9ar no 
Estudo Bibliometrico dos dados coletados para os grupos da comunidade de pesquisa 
definida. A partir da aproxima9il.o com o ferramental metodol6gico da Bibliometria da 
Ciencia, e it luz dos dados da Base de dados deste estudo em particular, o treinamento 
permitiu recolher uma amostra maior visando efetuar uma analise quantitativa com 
estatisticas gerais que permitisse situar os grupos estudados com respeito a todo urn 
umverso. 

6 
"Biomedical Funding Body Thesaurus- 2000 campaign". The policy Unit of Welcome Trust. July of 2000. 

7 Tais como "Research Outputs Database o[UK Biomedical Research -ROD". 
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Para validar os processos de captura das inforrna<;5es arrnazenadas na Base de Dados 
usando processos automaticos, apoiou-se em alguns macro-programas especializados 
desenvolvidos no grupo de Bibliometria. Foram adotados alguns procedimentos mais 
automaticos para gerar os indices bibliometricos, tais como: calculos de cita<;:5es da 
produ<;:ao cientifica da amostra; compara<;:5es com dados da Bases internacionais na 
disciplina; uso de ferramentas como filtros especializados na area.8 

De manetra sintetica, esta foi a maneira pela qual se procurou apnmorar as 
classifica<;:oes e utilizar tecnicas de coleta automatizadas para gerar os indices 
bibliometricos deste estudo. 

E importante lembrar, ainda, que as classifica<;5es ajudaram a gerar indices 
bibliometricos e conhecer, por exemplo, qual o grau em que a colabora<;:ao se manifestou 
nos diferentes niveis de agrega<;:ao. Estes indicadores sao, no entanto, urn pouco limitados 
uma vez que nao perrnitem saber porque este comportamento e apresentado em cada uma 
das comunidades analisadas. 

Levantados os antecedentes e as caracteristicas gerais da unidade de analise, e 
desenhados os primeiros mapas cognitivos e sociais, passou-se a recolher a inforrna<;:ao 
heterogenea. No item a seguir sao feitas considera<;:5es a respeito do uso dos metodos 

qualitativos. 

2. Levantamento de dados qualitativos 

Com o objetivo de analisar os dados quantitativos, procurou-se identificar as 
especificidades inerentes aos grupos lideres das comunidades cientificas brasileira e 
colombiana estudadas. 

De acordo com as possibilidades de acesso, foram realizadas entrevistas semi
estruturadas com os lideres e integrantes dos grupos estudados, como tambem com outros 
pares da comunidade nacional e internacionae. 

Sao apresentadas, a seguir, as facilidades e limita<;5es vivenciadas durante a realiza<;:ao 
do trabalho empirico junto a cada uma das comunidades. Tambem sao reveladas as 
ferramentas utilizadas na analise dos depoimentos obtidos durante as entrevistas, cujo 
roteiro e apresentado no Anexo 2. 

8 0 conteudo do filtro aqui utilizado pode ser encontrado no ANEXO 3. 
9 Estabeleceu-se contato via e-mail com alguns pesquisadores dos grupos, pares internacionais da comunidade 

ou fora dela e com tCcnicos das agencias financiadoras para poder checar informayOes sabre os padrOes de 

comportamento observados. 
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2.1. Realiza<;ao de Entrevistas com as comunidades estudadas 

Nesta se<;ao e detalhada a forma como transcorreu a realiza<;:ao do trabalho empirico com as 

comunidades de pesquisa brasileira e colombiana e o alcance deste esfor<;:o. 

2.1.1. Realiza<;ao das Entrevistas 

Apesar do grande numero de compromissos academicos que os pesquisadores 

brasileiros haviam assumido durante os meses de outubro e novembro, quando foram 

realizadas as entrevistas, foi possivel entrevistar, nas cidades de Sao Paulo, Ribeirao Preto, 

Rio de Janeiro, Campos e Campinas, 15 pesquisadores lideres, 10 pesquisadores dos 

diferentes grupos e 3 pesquisadores extemos ou estrangeiros 
10 

Buscando ter uma ampla cobertura no momento do trabalho de campo, foram 

programadas e agendadas entrevistas nas regioes de Cali, Medellin e Bogota, locais onde se 

encontram grande parte dos pesquisadores da area de interesse deste estudo. 

Embora sem haver conseguido entrevistar os lideres de alguns grupos e pesquisadores 

de diferentes hierarquias em cada urn dos grupos estudados, por distintas razoes, o trabalho 

empirico envolvendo as duas comunidades foi concluido. Foram entrevistados, no total, 37 

pesquisadores da comunidade de imunologia. Em seguida, procedeu-se as analises dos 

depoimentos destas duas comunidades de pesquisa. 

2.1.2. Aspectos que facilitaram a realiza<;ao das entrevistas 

Vale a pena destacar alguns fatores que facilitaram a realiza<;:ao das entrevistas com a 

maioria dos grupos de ambas as comunidades estudadas: 

urn primeiro contato via e-mail dirigido ao lider do grupo, comentando os objetivos do 

projeto; 

fluidez na comunica<;:ao via e-mail com a maioria dos pesquisadores contatados; 

interesse por parte dos pesquisadores entrevistados na abordagem da sociologia da 

ciencia, na qual este estudo se ap6ia; 

uma programa<;:ao previa, por cidades, coordenando entrevistas com varias institui<;:oes, 

o que permitiu uma ampla cobertura pela pesquisa. 

2.2. Relatiirio Parcial das Entrevistas 

Uma vez realizado o trabalho de campo, o passo seguinte foi analisar as informa<;:6es 

coletadas durante as entrevistas e complementa-las com informa<;:oes adicionais que 

ajudaram a entender a dinamica das comunidades estudadas. 

10 
Estes pesquisadores estrangeiros realizavam, no memento das entrevistas, trabalhos em colaborayao nos 

laborat6rios visitados. 
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Antes de aprofundar a tarefa da analise dos discursos se fez necessano definir 
procedimentos que permitissem sistematizar as informa96es obtidas durante as entrevistas 
com uma mesma metodologia n Com base na experiencia obtida a partir da analise das 
primeiras entrevistas foi possivel chegar ao desenho do formato da analise das entrevistas e 
a metodologia descrita a seguir: 

• transcri9ao das entrevistas 

• sublinhar os discursos e associa-los com os 6 blocos gerais das informa96es, que dizem 
respeito: ao tema de pesquisa; as rela96es de colaborayao; as pniticas de publica9ao, de 
referencia e de agradecimentos 

12
. 

• classificayao dos discursos segundo status do pesquisador dentro do grupo. 

Em alguns casos, embora nao para todos os grupos, foi possivel entrevistar mais de urn 
pesquisador da equipe (que ocupavam diferentes posi96es hienirquicas no grupo ). Em 
algumas ocasioes surgiram comentarios de seus pares no nivel nacional ou internacional, 
que foram considerados como urn ponto importante para a analise. Tais comentarios foram 
considerados paralelamente as informa96es obtidas diretamente com os grupos da amostra. 
Fazendo uso de co lunas, procurou-se nelas anotar de forma reunida os comentarios de cada 
grupo das comunidades de pesquisa em torno a quatro niveis de discurso, tais como: 

• comentarios do lider do grupo 

• comentarios dos pesquisadores do grupo 

• comentarios dos pesquisadores externos que colaboram com o grupo e, 

• comentarios de outros pares no nivel nacional ou internacional. 

Da mesma maneira, utilizando duas co lunas adicionais, procurou-se descrever: 

• as observa96es feitas a partir dos dados quantitativos, ilustrados por meio de 
indicadores bibliometricos, e 

• as observa96es gerais feitas pela autora deste estudo, durante o momento da entrevista. 
Estas informa96es dizem respeito as dinamicas do ambiente fisico ou do ambiente de 
trabalho do laborat6rio visitado. 

Foi esta, entao, a maneira pela qual foi feita a analise dos depoimentos dos 
pesquisadores, no escopo do trabalho empirico. Finalmente, procurou-se fazer uma analise 
con junta com o estudo bibliometrico efetuado. 

11 As metodologia criada foi apoiada nos autores: (BRYMAN&BURGES, 1994, cap. 3 e 5); (PATTON, MQ, 

1980, Cap. 7-8) 
" Blocos gerais de informa96es que buscam atingir os objetivos assinalados no projeto, os que tambem 

foram utilizados para desenhar o roteiro da entrevista. Ainda que as perguntas do roteiro de entrevistas 

(apresentado no Anexo 2) nf.io tenham sido seguidas rigorosamente, os blocos de informay5es permitiram 

analisar os discursos corn a mesma metodologia semi-estruturada aplicada na entrevista. 
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ANEXO. 2.- ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

- ptig. (118) 

A. INFORMA(:AO RELACIONADA COM SEU TEMA DE PESQUISA· 

I. Qual e 0 lema de pesquisa que desenvolve 

no momenta? 

2. Dentro de quais alinhas de especialidade se ( ) Imunodiagn6sis e ImunizayOes 2.1. 1. Estao vinculados com linhas de especialidade em 

encontra as pesquisas que desenvolve no ( ) lmunodeficiencia outras areas? Em quais, por favor, especifique. 

momenta? ( ) lmunogenetica 

( ) lmunologia de Infecciones Parasitarias 

( ) Imunologia de Transplantes 

( ) lmunologia de Micobacterias 

( ) Imunologia de Leismaniosis 

( ) lmunologia Veterinaria 

( ) lmunologia Celular 

( ) lmunologia Clinica 

( ) Malaria 

( ) outras dentro da mesma area. 

Por favor, especifique: 

3. Porque decidiu trabalhar nesse lema de 3 .I. ( ) Curiosidade cientifica ou interesse pessoal 3 .1.1. Especificamente que influencias recebeu para 

pesquisa? abordar esse tern a? 

( ) literatura cientifica na area 

( ) interesses de seu orientador a nivel de Msc o PhD 

( ) interesses de sus orientados 

( ) interesse de outros investigadores de sua institui<;ao 

( ) outro, 

Por favor, especifique 

3.2. ( ) Porque faz parte dos programas de investiga<;ao 

desenvolvidos no departamento 

3.3. ( ) Contribuir a so!u.;ao de problemas 3.3.1 Como tomo conhecimento destes problemas? 

_regionais ( ) experiencia de vida e na regHio e consciencia dos 

- nacionais problemas relacionados com suas Areas de pesquisa 

- intemacionais ( ) contato com a industria farmaceutica 

( ) documentos de politicas de C&T I govemo 

Por favor, especifique quais: 

( ) outro 

Por favor, especifique 
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r-- - --~--~ ----- -~--

}A_ ( ) Possibilidades de finaneiamento 

__ regionais 

nacionais 
--·-

intcrnacionais --

35_ ( ) politicas de C&T 

~"' - - --- ---
4_ Tcm conhecimento que sua alinha de 4.1. Si? 

invcstigaylio esta scndo desarrolhada em ( ) por outro grupo a nivcl regional 
outro s lugarcs ( ) por outro s grupo a nivcl nacional 

( ) por outro s grupos a nivel intcrnacional 

-- --- --- ---
5. Considera que sua alinha de investigayao 5.1. Si?. Estoocorrcporque? 

esta atrasada com relayao a investigayao de ( ) seu pais esta num estado menos avanyado de 
ponta em comparayao com os paiscs desenvolvimento c nfio ha intercs dos invcstigadorcs 
avanyados trabalhar em invcstigayiio de ponta 

( ) nao ha interesse do governo em financiar 

investigayao de ponta 

( ) deficiCncia de invcstigadores bem trcinados 

( ) dcficiCncia de infra-estrutura para pesquisa 

( ) outro , por favor cspecifiquc 

_,,, ____ 
··- ···~~--- ·--------

6. Considcra que seu campo cientifico esta 6. I. Sim? Que cxplicav1io I he merccc csta situaviio? 

fragmentado em scu pais? ( ) compctCncia de rccursos 

( ) "prioridade da dcscober1a" 

( ) falta de contato entre investigadores 

( ) outro, por favor especifiquc 

-~""" 

_,,.,,_, __ 

- ---

- - -
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JA_I_ Como tomou conhecimento dessas possibilidades 

de tinaneiaviio 

( ) editais governamcntais 

( ) programas intcrnacionais 

( ) contatos com a industria farmacCutica 

( ) outro , Por favor especitique 

-- -·---~·- --~~---~-

--------- - _,,.,,_, ___ 
3.5.1. Por favor espccifiquc quais 

~-

~ ..... , ___________ ,., 
---·--- . ----~-~-------

·-·· - -----
4J _l, Por favor espccifiquc em dondc (nome, cidade 

/pais) 

--- --

- ------------

.......... ,_, ___ 

·~-· 
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B. /lELA ClONES DE COLABOIIACION __ ,_,_ -
I. Para voce que C colaborayl'io cicntifica? 

------··-
2. Quem considera sus colaboradores? 2.1. 

( ) scus orientandos 

( ) investigadores do setor univcrsit::lrio 

( ) investigadores laboratbrios de invcstigayao 

pUblicos ou hospitals 

( ) investigadorcs da indUstria farmacCutica 

( ) invcstigadorcs de outras linhas de pesquisa 
( ) outro, 

Por favor especifique " ....... ,_, _______ 
____ ,_ ----- -·-···-- ··-- ---- -~---~ ···---
3. Mantt~rn relacioncs de colaborac;ao 3.1. Dcntro de sua mesma linha de pcsquisa? 

permancntes ( ) s6 com o grupo 

( ) com outros invcstigadorcs/ grupos da instituiyao 

( ) com outras institui<;Oes em nivcl regional 

( ) com outros o/em instituic;Oes em nivcl nacional 

( ) com outras instituic;Ocs estrangeiras 

, ____ 
-·--·-·· --~~---- .. -

3.2. com outras linhas de pcsquisa? 

( ) com outros investigadores da mesma instituic;ao 

( ) com outras institucionais em nfvel regional 

( ) com outras instituiyOes no nfvel nacional 

( ) com outras instituic;Ocs estrangeiras 

---~------

_____ ,, --·-- ----- _).3.:_J_l_ com ninguCm 

4. Existc alguem em sua linha de trabalho 4_1. Si? 

com quem gostaria de entrar em ( ) em nivel institucional 

colaborayao, e nao foi passive!? ( ) em nivel regional 

( ) em nivel nacional 

( ) em nivel internacional 
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~ ptlg. (3/.lll 
---·~~· 

--
2.1.1. 0 que o motiva a colaborar com clcs? 

( ) interdlmbio de conhecimento cicntifico 

( ) dominic de tCcnicas na area 

( ) dominic de t6cnicas em outras fueas 

( ) nccessidade de alcanyar mais rccursos financciros 

( ) outro, 

Por favor cspccifique 
---·---

... ___ -----------~----- .... ·---
3 .l.l Como cstabelcceu estes vinculos 

( ) vinculos de seu orientador em Msc ou Phd 

( ) participac;ao em cventos cientificos 

( ) visitas a outras instituic;Oes 

( ) literatura cicntifica 

( ) vinculos j:l estabelccidos pclo grupo 

( ) outro , por favor cspccifique 

3.2.1. Como estabelcceu estes vinculos 

( ) vinculos de scu oricntador em Msc o Phd 

( ) participac;ao em cventos cicntificos 

( ) visitas a outras institucionais 

( ) literatura cientifica nacional 

( ) literatura cicntifica intcrnaciona! 

( ) vinculos ja cstabclccidos por o grupo 

( ) outro , por favor especifique 

--~ 

4.1.1. Por que acredita que isto ocorre? 

( ) falta de interesse de urn ou mais mcmbros do grupo 

( 

( 

( 

) por competiyao de "prioridade da dcscoberta" 

) por competiyao de recursos financeiros 

) outro, por favor especifiquc 

-------

Adriana Roa Celis 
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-~ -- ---__ ------ x· -·~ · -- - -··- ~-- ~· -~ ~~- ...... ~~~"'"Y' "" ---
l. Costuma a publicar seus resultados de L L Sim? Por que? 

pcsquisa? ( ) cxigCncia da instituiyiio 

( ) habitos de gmpo de pesquisa 

( ) h<lbitos adquiridos em suas escolas de formac;ao 
Outra, por favor especifique: 

---·- -- -~--···-·--

--·---- --- --~-

2. Quais sao seus canais de publicayao 2.1 Artigos cicntificos 

( ) em revistas institucionais 

( ) em revistas nacionais 

( ) em revistas internacionais 

' 
-·~·-- ---·-·--·~···-------

2.2 em cventos cientificos 

( ) regionais 

( ) nacionais 

( ) internacionais --------
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Nao? Por que? 

"" ------~----·······--

2. L L Sua prcferencia de publicayao em revistas 

institucionais obcdcce a: 

( ) sao cxclusivamcntc resultados de interesse local 

( ) e una forma de prcstigiar as rcvistas institucionais 

( ) 0 accsso e mais facfl 

( ) os artigos sao publicados mais rapidamcntc 

( ) voce considcra que clas sao de alta qualidade 

( ) outro , por favor espccifique 

cspecifiquc ····-~ .... · .. ·---·----·---"~ "~·- __________ 

2.1.2. Voce usualmente nao envia seus artigos para 

rcvistas internacionais porquc: 

( ) os resultados de suas pcsquisas nao sao de interesse 

inlcrnacional 

( ) ere que o comite editorial de pcri6dicos 

cstrangciros discriminam autorcs de paiscs em 

desenvolvimento 

( ) existc dificuldade para escrever em lingua 

estrange ira 

( ) consome demasiado tempo para ver scu artigo 

impresso 

( ) n5o cr6 que seja importante para sua Carreira 

( ) altas tariliiS de publica,ao 

( ) outro, por favor espccifiquc 

--

1.2.1. Por favor espccifiquc em quais acostuma 

participar 

--~-

Adriana Roa Cdis 
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. ·~ --~ .... --
3. Com quem acostumar publicar? 

4. Quais sao os critCrios para dc1inir o nlnncro 

de co-autores do artigo que sc vai publicar? 

5. Existc algu~~ relayao entre ordem dos co-

autores e as hierarguias inter~_1as? 

6. quais sao os critCrios para definh·-qual dos 

autores mencionar nas notas de rodapC para 

"envio de corrcspondCncia" 

~~-~o satisfatOrias as c~;ndici~~lCS para publicar 

nao pais y/o nllo exterior em sua area de 

conhecimento? _ ... -

ANh'XO. 2.- ROTEIRO DE ENTRE VISTAS 

-... '-. -
-~ .. ----·--·--·-·"'" 

2.3 outros 1.3.1. Alguns outros, par favor espccifique 

( ) notas tCcnicas 
( ) bolctins de extensiOn 
( ) livros 

J.....LQ.c_r:i!ldicos de divulgas:~<>JXtra o publico lcig() ___ .. __ 
··-··-·--··~·-· 

3.1. 3. l.l. Sao estes resultados de seus trabalhos de 

( ) com invcstigadorcs dcntro do gmpo colaborayao com clcs? 

( ) com outros invcstigadorcs ou grupos da instituiyao ( ) Sim 
( ) com investigadorcs de instituiyOes em nfvcl regional ( ) Nao, Por favor cspccifiquc 

( ) com invcstigadorcs de instituiyOes em nfvcl 

nacional 

C ) com invcstigad()fcs de ins!itui_<;~~-~ internacionais ~~-~ 
----·~···~'-""" 

" .. __ ,_ 

---·-~·· .. ·-------~--~·· ._,_,~ .... - .. ~""'"'"'-

6.1. 

( ) indica-se sempre o lider do grupo 

( ) indica-se quem tevc a idCia original 

( ) colaboradores de laboratOrios estrangeiros 

( ) outro , par favor especifique: 

---~----·--

--"·--·· "~-~~--"'""'""- ···~------"""-""' 

__ , ___ 
·--·~·-··---~-----
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D. COM RELA(:AO AS l'RACTICAS DE REFERENCIA ... 

I. Voce IC com mais freqHCncia 1.1. 

( ) revistas nacionais 

( ) revistas internacionais 

( ) outro, por favor especifiquc: 

-~--

-~-~.~~·-~--- .. -- - .. . 

2. Em que sc baseia para decidir sc vai ou nao 2.1. E vocC influcnciado pelo autor ou origem do artigo 
citar determinado artigo cietttifico que vocC IC? 

( ) 110 

( ) sim 
~-- -- -" ---~""'" 

3. Costuma comunicar-sc com freqiiCncia com 3.1. Sim? Que tipm; de canais usa? 

scus pares de mancira informal ( ) pllginas em Internet 

( ) correio eletrOnico 

( ) visitas 

( ) telefone 

( ) correspondCncia 

( ) coment:irios sobre artigos prcpubl icados 

( ) outro, por favor cspecifique 

"'" ~ .. ~- --·- .. ·~-- .. -~ 

., .... ________ 
-·-~ -·---- -·~·- --····-
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1.1.1. Quais? 

······-··~- """-~-~--

··-~-----

- pag. (618) 

···~-"--
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_::-- ----------- --- ··----------------------··-··--:..::.::.:..:.::.::: .. :-~ -- ----- ---- - r-1)· ',_, 

I. Costuma incluir agradccirncntos em scus 1.1. Sim? Por que? 

artigos? ( ) exigCncia da institui.yao 
( ) habitos do gmpo de pesquisa 

( ) h3bitos adquiridos de suas escolas de formayao 

Outra, por favor cspccifiquc: 

-- ----.. --.... ~--~-~- .. ------
2. Que significa para voce essa pnltica? 

3. A quem costuma citar em scus 3.1. 
agradccimcntos? ( ) scu oricntador 

( ) seus oricntados 

( ) pessoal de assistCncia tCcnica de scu laborat6rio 

( ) pessoal tCcnico de outros laborat6rios 

( ) outros invcstigadores de seu grupo 

( ) investigadores de outras linhas de pesquisa 

( ) pacientes e pcssoal administrative dos hospitais 

( ) instituic;Oes financiadoras 

( ) outro, por f3vor especifique: 

~- ---.. ·~--~ '""""~"~ ----~-"""""~··-··-----" --------

-------------------""""~--- """ ~----- --------

"-

4. Tcm rcccbido agradccimcntos por parte de 4.1. Sim? Que tipo de i<;i'• realizou? 

sus colegas quando tem contribuido para a 

pcsquisa deles? 

-~--------"---------· 

4.2. No? Voce faz alguma manifestac;ao ao rcspcito 

~------""-----------"-~------
.,_, _____ ,.,_., ____ 

~ 

... - ... --.. ·---" 
----~---·~ ·- ---~-----· .. -

5. Acostuma solicitar pcnnissao da pcssoa que 5.1. 

vf1 agradcccr ( ) sim 

( ) nao 

6. Considera que os agradccimentos devem ser 6.1. 
incluidos como indicador do impacto de scus ( ) sim 

_(l~lbalh()? ( ) nao 
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N5o? Por qual raz3o? 

----~--- .. ·~~- .. -----··-----·-·---

-~---
-----.... -~----""" _____________ 

3.1.1. 0 que a motiva rcalizar estes agradccimcntos 

( ) fOntc de dondc sc originou a idCia 

( ) fonlc de um pa!avra chavc que conccitualiza o 

problema 

( ) discussilcs da pcsquisa 

( ) discussOes de documentos escritos 

( ) ajudas de tipo secretarial 

( ) assistencia tCcnica na linha de pesquisa 

( ) an3liscs de dados e mancjo de fcrramcntas 

estatisticas 

( ) accsso a tCcnicas, protocolos, resultados de 

investigac;ao de outros grupos ou laborat6rios de 

pcsqmsa 

( ) outro , por favor cspecifique 

---------------------"-----~-- .... -

" "~--"""' ___ ,__ ----" 

4.l.l. Pcnsa que dcveria scr incluido como co~autor? 

Sim?, por que? 

__ ,,,,, __ , ____ ,,,_~ .. ----.. -
5.1.1 Por que razao? 

______ ,,,, _____ ,,~-----
Por que razao? 

--------
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F. lNFORMACAO DO PESQUISADOR 

l. com rcspcito a idcntificayao do Investi.gador 
-~~---- ------- ---~-- ------- ·-·~·---

Grupo de pesquisa: Sexo: F( ) M( ) 

----- ---·····-··-~ .... -·-·---
Departamento: Espccialidadc: 

" ·---·----·-·- -- -----·-·-~-·~---
Sua posiyl'io dentro do gmpo/ instituiyao: ( ) Invcstigador senior 

( ) Investigador junior 

( ) Professor assistcntc 

( ) Professor associado 

( ) Professor 

( ) outro 

Por favor cspecifique: 

---- ----------~ 

2.C ' I d f -· --··· ·-- ·-··- --- .... -· ~·- ---·· ·-······y··- d --·-· ·-···-- -.- .. 7:_·--=. . ..:::::.Q.::.::.:.::::.-:.::::..:.::..:..:.:.:.r-::-..:_-__ 

-----
Espccialidadc _ Institu\.£~9. ____ .. _, _____ ..... _. __ A no Ciudade/Pais 

Graduayao 

--------- -- ----
______ ,_, _____ 

MSc. 

-·-- ---
PhD: 

-~- .. ----~-·--··-- .. 

Post 

-·----·---·-----

3. N6s gostariamos que sc manifcstasse com respcito a algumas praticas intcrnas do grupo en quanta a: 

• Promoy5cs intcrnas do grupo 

• Sua trajct6ria no gmpo 

• Considera que em scu grupo ex isle algum tipo de prcconceito na pratica cientifica por diferenya de gCnero? 
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i. AliJUmas generalidades sabre o uso de filtros? 

Existe a necessidade de definir sub-campos da c1encia mediante palavras 

especializadas as quais selecionem automaticamente artigos desde uma base de 

dados. 

Urn born filtro deve ter precisao, poder de recupera<;:ao da ordem de 90% de 

maneira que sejam representativos de uma subarea. Os filtros sao baseados 

primariamente no uso de keywords no titulo e revistas especializadas na area. 

0 filtro devera ser calibrado por expertos da area, que devem marcar uma lista 

de titulos extraidos pelo filtro como relevantes, nao relevantes ou nao 

conhecidos. 

0 procedimento de refina<;:ao do filtro se pode fazer por: exclusao de artigos 

cujos titulos contenham uma ou mais palavras negativas ou pela inclusao de 

artigos, isto e, s6 sem duas ou mais palavras chaves no tirulo aparecem em 

combina<;:ao o em sequencia. 

ii. Metoda de Criaciio dum fi/tro 

Inicialmente devera selecionar-se o tirulo de uma revista reconhecida na area 

que se deseja analisar. Com o titulo desta revista se recupera a informa<;:ao de 

todos os artigos publicados para urn periodo de dois a tres anos. Os titulos 

selecionados sao ordenados alfabeticamente e submetidos a urn processo de 

filtragem por medio de processador de texto utilizando ferramentas basicas de 

Word e Excel; ferramentas que permitem fazer opera<;:6es com texto tais como 

desagregar palavras, medir a freqi.iencia de ocorrencia, ordenar, etc. 

As listagens de palavras chaves deverao ser checadas pelos expertos na area, que 

determinam quais sao relevantes o nao para ao area em questao. 

Depois estas palavras chaves sao organizadas novamente e colocadas 

alfabeticamente para serem checadas novamente para urn periodo mawr e 

calibrar seu eficiencia em outras revistas selecionadas pelos expertos. 

Uma vez tenham-se verificado se as palavras chaves tern realmente urn alto 

indice de chamado, examina-se o filtro e se aplica para os paises, ou instirui<yoes 

que se deseja analisar. 
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ANEXO 3. FILTRO USAOO PARA NOVA VERSAO DA CAPTURA DE DADOS 

(Versao para o case Case Brasileiro e Colombiano, 

baseado nos filtros de imunologia existentes no Laborat6rio Bibliometric Research Group ) 

1 Field:: Abbr journal 

Language:: <No Limit> 

Doctype:: <No Limit> 

Update:: <No Limit> 

Statement:: ADVAN-IMMUNOL OR ANNU-REV-IMMUNOL OR EUR-J-IMMUNOL OR 

IMMUNOGENETICS OR IMMUNOL-REV OR IMMUNOLOGY OR IMMl..JNOL-TODAY 

OR INT-IMMUNOL OR J-EXP-MED OR J-IMMl..JNOL 

2 Field:: Abbr journal 

Language:: <No Limit> 

Doctype:: <No Limit> 

Update:: <No Limit> 

Statement:: CLIN-EXP-IMMUNOL OR HUM-IMMUNOL OR J-ACQ-IMMUN-DEFIC-SYNDROME 

OR J-ALLERG-CLIN-IMMUNOL OR J-CLIN-IMMUNOL OR J-LEUKOCYTE-

BIOL OR TRANSPLANTATION 

3 Field:: Abbr journal 

Language:: <No Limit> 

Doctype:: <No Limit> 

Update:: <No Limit> 

Statement:: ADVAN-NEUROIMMUNOL OR AMER-J-REPROD-IMMUNOL OR APMIS OR BONE

MARROW-TRANSPLANT OR BRAIN-BEHA V-IMMUN OR BULL-INS-PASTEUR OR 

CANCER-IMMUNOL-IMMUNOTHER OR CELL-IMMUNOL OR CHEM-IMMUNOL 

4 Field:: Abbr journal 

Language:: <No Limit> 

Doctype:: <No Limit> 

Update:: <No Limit> 

Statement:: CLIN-IMMl..JNOL-IMM\JNOPATHOL OR COM-IMMUNOL-MICROBIOL-INFECT OR 

CRJT-REV-IMMUN OR CURR-OPIN-IMMUNOL OR CURR-TOPICS-MICROBIOL-

IMMUNOL OR DEVELOP-COM-IMMUNOL OR EOS-RlV -IMMUNOL-IMM1.JNOFARM 

5 Field:: Abbr journal 

Language:: <No Limit> 

Doctype:: <No Limit> 

Update:: <No Limit> 

Statement:: DEVELOP-COMP-IMMUNOL OR EXP-CLIN-IMMUNOGENET OR FEMS

MICROBIOL-IMMUNOL OR HYBRJDOMA OR IMMUN-INFEKT OR 

IMMUNOBIOLOGY OR IMMl..JNOL-RES OR IMMUNOL-INVEST OR IMMUNOL

ALLERGY -CLIN-N-AMER OR IMMUN-CELL-BIOL OR IMM1..iNOL-LETT 

6 Field:: Abbr journal 

Language:: <No Limit> 

Doctype:: <No Limit> 

Update:: <No Limit> 

206 



Statement:: IMMUNOPHARMACOLOGY OR IMMUNOPHARMACOL-IMMUNOTOXICOL OR INDIA!\ 

J-CHEM-SECT-A OR INT-J-IMMUNOPATHOL-PHAR.MACOL OR INT-J-

IMMUNOPHAR.\1ACOL OR INT-J-IMMlJNOTHER OR J-ANTIBIOT OR J-

AUTOIMMui\ OR J-IMMUNOASSA Y 

7 Field:: Abbr journal 

Language:: <No Limit> 

Doctype:: <No Limit> 

Update:: <No Limit> 

Statement:: J-IMMFNOL-METHOD OR J-IMMUNOL-RES OR J-IMMUNOTHER OR J

NEUROIMMUNOL OR J-REPROD-IMMUNOL OR L YMPHOKINE-CYTOKINE-RES 

OR MED-MICROBIOL-IMMUNOL OR MICROBIOL-IMMui\OL OR MOL-IMMUNOL 

OR PARASITE-IMMUNOL 

8 Field:: Abbr journal 

Language:: <No Limit> 

Doctype:: <No Limit> 

Update:: <No Limit> 

Statement:: RES-IMMUNOL OR REV-FR-TRANSFUS-HEMOBIOL OR SCAND-J-IMMUNOL OR 

SPRINGER-SEMIN-IMMUNOPATHOL OR THYMUS OR TISSUE-ANTIGEN OR 

TRANSPLANT-PROC OR VACCINE OR VET-IMMUNOL-IMMUNOPATHOL ORZH

MIKROB-EPIDEM-IMMui\* 

9 Field:: Full journal 

Language:: <No Limit> 

Doctype:: <No Limit> 

Update:: <No Limit> 

Statement:: BRAZILIAN-JOURNAL-OF-MEDICAL-AND-BIOLOGICAL-RESEARCH OR 

MEMORJAS-DO-INSTITUTO-OSW ALDO-CRUZ OR TOXICON OR FASEB-

JOUR.l\IAL OR ANNALS-OF-TROPICAL-MEDICINE-AND-PARASITOLOGY 

10 Field:: Full journal 

Language:: <No Limit> 

Doctype:: <No Limit> 

Update:: <No Limit> 

Statement:: LEUKOCYTE-BIOLOGY OR PROCEEDINGS-OF-THE-NATIONAL-ACADEMY -OF

SCIENCES-OF-THE-UNITED-ST A TES-OF-AMERJCA 

11 Field:: Full journal 

Language:: <No Limit> 

Doctype:: <No Limit> 

Update:: <No Limit> 

Statement:: INTER.l\IATIONAL-ARCHIVES-OF-ALLERGY-AND-IMMUNOLOGY OR 

INTER:'\! A TIONAL-JOUR:'\AL-OF-DEM1A TO LOGY OR JOURNAL-OF-MEDICAL

AND-VETERINARY-MYCOLOGY OR ACTA-TROPICA OR EOS-RJVISTA-DI

IMMUNOLOGIA-ED-IMMUNOF ARMACOLOGIA OR BLOOD 

12 Field:: Full journal 

Language:: <No Limit> 

Doctype:: <No Limit> 
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Update:: <No Limit> 

Statement:: REVIST A-DO-INSTITUTO-DE-MEDICINA-TROPICAL-DE-SAO-PAULO 

13 Field:: Title 

Language:: <No Limit> 

Doctype:: <No Limit> 

Update:: <No Limit> 

Statement:: ((ALLERGIC AND (RESPONSE OR RESPONSES)) OR (BAND (CELL OR 

CELL OR LYMPHOCYTE*) NOT (HEPATITIS OR CATHEPSIN*))) OR 

ALLOANTIGENS OR ALLOREACTIVITY OR ALLOREACTIVE OR COMPLEMENT 

ORIDIOTYP* 

14 Field:: Title 

Language:: <No Limit> 

Doctype:: <No Limit> 

Update:: <No Limit> 

Statement:: ANTIGEN OR ANTIGENS OR ANTIGENIC OR (GERiv!INAL AND CENTER) OR 

(HELPER AND (CELL OR CELLS)) OR IMMUNE RESPONS* OR T CELL OR 

T CELLS OR AUTOIMMUNE DISEASE* OR AUTOIMMUNITY OR VACCINAT* 

OR VACCINE* OR TR-ANSPLANT* 

15 Field:: Title 

Language:: <No Limit> 

Doctype:: <No Limit> 

Update:: <No Limit> 

Statement:: THYMIC OR THYMOCYTES OR THYMOCYTE OR SUPER-ANTIGEN* OR 

AUTOIMMUNE DISEASE OR IMMUNITY OR IMMUNIZ* OR A THYMIC MICE OR 

A THYMIC MOUSE OR NUDE MICE OR NUDE MOUSE OR GRAFT VERSUS OR 

IMMUNE TOLERAN* 

16 Field:: Title 

Language:: <No Limit> 

Doctype:: <No Limit> 

Update:: <No Limit> 

Statement:: ((CD4 OR CD45) AND L YMPHOCYT*) OR IGG OR IGE OR IGM OR IGA OR 

HLA OR ADJUVANT* OR HISTOCOMPATIBILITY OR MHC OR J CHAIN OR 

AUTOANTIBODIES OR HYPERGAMMAGLOBULINEMIA OR IMMUNE STATUS OR 

GRAFT SURVIVAL OR IMMUNOCOMPETEN* 

17 Field:: Title 

Language:: <No Limit> 

Doctype:: <No Limit> 

Update:: <No Limit> 

Statement:: (IMMUNODEFICIEN* NOT VIRUS) OR IMMl.JNOREACTIV* OR IMMUNOLOGIC* 

OR IMMUNOGLOBULIN* OR IMMlJNOPATHOLOG* OR IMMUNOGEN* OR 

IMMUNOSUPRESS* OR IMMUNOTHERAPY OR IMMUNOCOMPROMISED OR 

IMMUNOLOGY OR IMMUNODOMINANT OR IMML"NOGENIC OR IMML"NOPHENOT* 

18 Field:: Set 

Language:: <No Limit> 
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Doctype:: <No Limit> 

Update:: <No Limit> 

Statement:: 1 THRU 17 

19 Field:: Address 

Language:: <No Limit> 

Doctype:: <No Limit> 

Update:: <No Limit> 

Statement:: BRAZIL OR COLOMBIA 

20 Field:: Set 

Language:: <No Limit> 

Doctype:: <l\o Limit> 

Update:: <l\o Limit> 

Statement:: 18 AND 19 
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Tabela A4.1. Distribuc;:ao da produc;:ao total publicada no periodo {1990-1999) 

por pais, sub-area disciplinar e por titulo de revista 

AREA DISCIPLINAR SUBAREA DISCIPLINAR TITULO DA REVISTA Brasil Colombia 

Ciencias Biol6gicas Bot&nica MYCOPATHOLOGIA 1,23% 1,55% 

PHYTOCHEMISTRY 0,31% 

Botfmica Total 1,54% 1.55% 

Entomologia JOUR.'iAL OF INSECT PHYSIOLOGY 0,15% 

Entomologia Total 0,15% 0,00% 

Biologia geral FASEB JOUR.'iAL 1,38% 2,06% 

Biologia geral Total 1,38% 2,06% 

Ciencias Biol6gicas Total 3,08% 3,61% 

Bioquimica & Biologia 

Ciencias Biom6dica Molecular AMYLOID fNTER.'\ATlO:-.iAL JOURNAL OF EXPERlMENTAL A. 0,15% 

APPLIED BiOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY 0,15% 

BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMT.JNICA 0,46% 0,52% 

BIOCHEMICAL JOUR:"\AL 0,62% 

BIOCHJM!CA ET BIOPHYSICA ACT A BlOMEMBRAl'\ES 0,31% 

BIOPHYSICAL CHEMISTRY 0,15% 

BIOSCIENCE REPORTS 0,15% 

BRAZJL!A~ JOURNAL OF MEDICAL A>JD BIOLOGICAL RESE 11,69% 

EMBO JOUR.l"JAL 0,52% 

EUROPEAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY 0,15% 

GLYCOBIOLOGY 0,46% 

GLYCOCONJUGATE JOUR.;.'\IAL 0,46% 

JOURI"AL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 0,31% 

JOUR.c"'\AL OF LIPID MEDIATORS 0,15% 

JOURNAL OF LIPID MEDIATORS AND CELL SIGNALLING 0,31% 

JOt:RNAL OF PEPTIDE RESEARCH 0,52% 

JOURNAL OF PROTEIN CHEMISTRY 0,15% 

MOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY 0,15% 

NATVRE MEDICINE 0,52% 

NUCLEIC ACIDS RESEARCH 0,15% 

PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY 0,15% 

PROTEIN SCIENCE 0,15% 

PROTEINS STRUCTURE FL'NCTION AND GENETICS 0,15% 

ZEITSCHRlFT FUR NATURFORSCHL'NG C A JOUR:"'iAL OF BlO 0,15% 

Bioquimica & Biologia 

Molecular Total 16,62% 2,06% 

Engenharia Biom6dica jBIOTECHNOLOGY AND APPLIED BIOCHEMISTRY 0,15% 0,00% 

Engenharia Biomedica Total 0,15% 0,00% 

Biologia Celular & Histologia CELL BIOLOGY f.\JTERNATIONAL REPORTS 0,15% 

EUROPEAN JOCRJ\AL OF CELL BiOLOGY 0,15% 

IN VITRO CELLULAR AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY ANI!\ 0,15% 

JOUR.'\IAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY 0,15% 

JOURNAL OF HISTOCHEMISTRY AND CYTOCHEMISTRY 0,15% 

MOLECULAR BIOLOGY OF THE CELL 0,15% 

TISSUE AND CELL 0,31% 

Biologia Celular & Histologia 

Total 1,23% 0,00% 
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Tabela A4.1. Distribu9ao da produ9ao total publicada no periodo (1990-1999) 

por pais, sub-area disciplinar e por titulo de revista 

AREA DISCIPLINAR SUBAREA DISCIPLINAR TITULO DA REVISTA Brasil Colombia 

... continuayao Genetica & Hereditaria AMERICAN JOUR."'iAL OF HUMAN GENETICS 0,52% 

CiSncias Biomedicas CYTOGENETICS AND CELL GENETICS 0,15% 

HUMA:-.i GE:--iETICS 0,15% 

HUMAN MUTATION 0,52% 

JOUR.l'I.<AL OF MEDICAL GENETICS 0,15% 

NATURE GENETICS 0,15% 0,52% 

GenCtica & Hereditaria Total 0,62% 1,55% 

Pesquisa BiomCdica Geral A:-.'NALS OF THE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES 0,62% 

COMPTES RE>JDUS DEL ACADEM!E DES SCIENCES SERlE lil 0,31% 

LIFE SCIEJ'\CES 0,15% 

NATURE 0,15% 

PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 0,46% 1,55% 

SCIENCE 0,52% 

Pesquisa BiomCdica Geral 

Total 1,69% 2,06% 

Microbiologia EPIDEMIOLOGY AND INFECTIO"S" 0,52% 

Fl;;.<GAL GENETICS AND BIOLOGY 1,03% 

JOUR.l\AL OF CLINICAL MICROBIOLOGY 0,62% 4,64% 

JOURNAL OF GE'.'\ERAL MICROBIOLOGY 0,52% 

JOURNAL OF !VIED! CAL AND VETERINARY MYCOLOGY 1,38% 2,58% 

JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY 0,31% 

MEDICAL MYCOLOGY 2,06% 

MICROBIOLOGY UK 0,15% 1,03% 

Microbiologia Total 2,46% 12,37% 

Parasitologia EXPERJMENTAL PARASITOLOGY 0,62% 0,52% 

D.'TER.'IATIONAL JOUR!\AL FOR PARASITOLOGY 0,31% 

JOURNAL OF PARASITOLOGY 0,31% 0,52% 

JOUR:"'AL OF PROTOZOOLOGY 0,15% 

MOLECULAR AND BIOCHE!YIICAL PARA.SITOLOGY 0,77% 2,06% 

PARASITE JOURt"\AL DE LA SOCIETE FR.A.NCAISE DE PARAS! 0,15% 

PARASITOLOGY 0,15% 0,52% 

PARASITOLOGY RESEARCH 1,08% 0,52% 

PARASITOLOGY TODAY 0,77% 

Parasitologia Total 4,31% 4,12% 

Fisiologia COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY A MOLE 0,15% 

Fisiologia Total 0,15% 0,00% 

Virologia ARCHIVES OF VIROLOGY 0,15% 

JOUR."'AL OF MEDICAL VIROLOGY 0,52% 

RESEARCH !:\VIROLOGY 0,52% 

Virologia Total 0,15% 1,03% 

Ciencias Biomedicas Total 27,38% 23,20% 

Quimica Quimica Org§.nica JOUR.""'AL OF CARBOHYDRATE CHEMISTRY 0,15% 

TETRAHEDRON 0,52% 

Quimica Org§.nica Total 0,15% 0,52% 

Fisico- Quimica I ACTA CRYSTALLOGRAPH!CA SECTION C CRYSTAL STRUCT 0,31% 

Fisico- Quimica Total 0,31% 0,00% 

Quimica Total 0,46% 0,52% 
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Tabela A4.1. Distribu\(ao da produ\(ao total publicada no periodo (1990-1999) 

por pais, sub-area disciplinar e por titulo de revista 

AREA DISCIPL!r\AR SUBAREA DISCIPLINAR TITULO DA REVISTA Brasil 

Medicina Clfnica Alergia AN?\!ALS OF ALLERGY 

AJ'..'NALS OF ALLERGY ASTHMA AND IMMUNOLOGY 

CLINICAL A:-.iD EXPERIME-:\'TAL ALLERGY 0,15% 

f:\TER.'r>.iATIONAL ARCHIVES OF ALLERGY AND IMMUNOLO 0,46% 

JOUR.'\'AL OF ALLERGY Al'\D CLINICAL IMMUNOLOGY 0,62% 

Alergia Total 1,23% 

Artritis & Reumatologia !JOURNAL OF R.4EUMATOLOGY 0,62% 

Artritis & Reumatologia Total 0,62% 

cancer ANTICANCER RESEARCH 0,15% 

BRITISH JOUR?\AL OF CA).J"CER 0,15% 

CANCER LETTERS 0,46% 

CARCINOGENESIS 0,15% 

LEUKEMIA RESEARCH 0,15% 

PEDIATRJC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY 0,15% 

TUMOR BIOLOGY 0,15% 

cancer Total 1,38% 

Sistema Cardiovascular CIRCULATION 0,31% 

HYPERTENSION 0,31% 

MICROVASCULAR RESEARCH 0,15% 

Sistema Cardiovascular Total 0,77% 

Dermatologia & Inf. Venereas ACTA DERIV!ATO VENEREOLOGICA 0,31% 

EUROPEAN JOUfu""'iAL OF DEfu\1ATOLOGY 0,15% 

fNTER:.'\ATIONAL JOURNAL OF DERMATOLOGY 0,46% 

INTERNATIONAL JOtJR.'iAL OF LEPROSY 0,92% 

I:STERNATIO~AL JOUR.'IAL OF LEPROSY A~D OTHER MYCO 0,77% 

JOURNAL OF iNVESTIGATIVE DERMATOLOGY 

JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF DER.T\1ATOLOG 

LEPROSY REVIEW 0,77% 
Dermatologia & Inf. Venereas 

Total 3,38% 

Endocrinologia A)\;'NALES D ENDOCRINOLOGIE 0,15% 

DIABETES 0,31% 

DIABETOLOGIA 0,15% 

ENDOCRINOLOGIST 0,15% 

ENDOCRINOLOGY 0,46% 

JOURNAL OF CLI"S:ICAL ENDOCRD<OLOGY A::\'D METABOLIS 0,15% 

JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY AND METABOLI 0,15% 

PROSTAGLA?'\DINS 0,15% 

PROSTAGLANDINS LEUKOTRIENES A:-JD ESSEJ\'TIAL FA TIY 0,15% 

Endocrinologia Total 1,85% 

Gastroenterologia AMERICAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 0,31% 

GASTROENTEROLOGY 0,15% 

HEPATOLOGY 0,92% 

Gastroenterologia Total 1,38% 

Medic ina Intema & Geral lcuNICAL RESEARCH 0,15% 
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0,52% 

1,55% 

0,52% 

1,55% 

11,34% 

15,46% 

0,00% 

0,00% 

0,52% 

0,52% 

1,03% 

0,52% 

0,52% 

2,06% 

0,00% 

0,00% 



Tabela A4.1. Distribu~ao da produ9iio total publicada no periodo (1990·1999) 

por pais, sub-area disciplinar e por titulo de revista 

AREA DISCJPLJNAR SUBAREA DISCJPLINAR TITULO DA REVJSTA Brasil Colombia 

... continuayao JAMA JOURNAL OF THE AMERlCAN MEDICAL ASSOCIATION 0,52% 

Medicina clinica JOUR:'\lAL OF (Lf)JJCAL INVESTIGATION 0,31% 

JOURi'lAL OF CLINICAL LABOR.-\ TORY ANALYSIS 0,15% 

LANCET 0,52% 

MEMORJAS DO INSTITUTO OSWALDO CRUZ 7,23% 4,64% 

NEW £!\GLAND JOCR:--JAL OF MEDICBJE 0,15% 

Medicina lntema & Geral 

Total 8,00% 5,67% 

Geriatria !MECHANISMS OF AGEING AND DEVELOPME:\T 0,15% 

Geriatria Total 0,15% 0,00% 

Hematologia AMER1CAN JOURNAL OF HEMATOLOGY 0,15% 

BLOOD 1,08% 1,55% 

CLINICAL AND LABORA. TORY HAEMATOLOGY 0,31% 

ElJROPEAN JOUR.""lAL OF HAEMATOLOGY 0,46% 

EXPERIMENTAL HEMATOLOGY 0,46% 

Hematologia Total 2,46% 1,55% 

Imunologia ADVANCES IN NEUROIMML'0lOLOGY 0,15% 

AIDS RESEARCH A!\D HUMA1\ RETROVIRUSES 0,15% 0,52% 

AMERICA:\ JOUR."'"AL OF REPRODUCTIVE IMM!Jl\OLOGY 0,52% 

BA!LLIERES CLrNJCAL INFECTIOUS DISEASES 0,52% 

BJODRUGS 0,15% 

CELLULAR IMMUNOLOGY 1,08% 

CLINICAL A:-JD DJAG:-JOSTIC LABORATORY IMMUNOLOGY 0,15% 1,55% 

CLINICAL AND EXPERIME:\'TAL IMMUKOLOGY 1,69% 2,06% 

CLINICAL I~MUNOLOGY 0,31% 

CLINICAL !MMl.JNOLOGY A~D L\.fMUNOPATHOLOGY 0,62% 

CLINICAL INFECTIOUS DISEASES 1,55% 

CURRENT OPINION IN IMMUNOLOGY 0,52% 

DEVELOPMENTAL lMMl)NOLOGY 0,46% 

EOS RJVIST A DJ!MMUNOLOGIA ED IMMUNOFARMACOLOGI 0,62% 

EUROPEAK JOUR:-.iAL OF lMMt)NOLOGY 1,08% 

EXPERIMENTAL AND CLINICAL !M~tJNOGE"!'\ETICS 0,15% 

FEMS JM:>.1L'NOLOGY AND MEDICAL MICROBIOLOGY 0,15% 

HUMAN IMMUNOLOGY 1,38% 2,06% 

IMMUNOGENETICS 0,15% 

IMM!.P.-iOLOGY 1,23% 

IMMUNOLOGY AND CELL BIOLOGY 0,15% 

IMMUNOLOGY LEITERS 0,62% 2,06% 

IMMCNOLOGY TODAY 1,69% 

IMMliNOPHAR.'vlACOLOGY 0,15% 

JMMUNOPHARMACOLOGY AND lMMUNOTOXICOLOGY 1,38% 

INFECTION AND !MMlJNITY 2,00% 5,67% 

!NFLAMMATION 0,31% 0,52% 

INTERNA TJONAL IMMUNOLOGY 0,46% 

!NTER.NATIONAL JOURNAL OF !MMtJNOPHAR..\1AC0LOGY 1,69% 

JOUR.,""'AL OF ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY S~DROMES 0,52% 

JOURNAL OF CUNICAL !Mt\.HJNOLOGY 0,52% 

JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE 0,92% 
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Tabela A4.1. Distribu9ao da produ9ao total publicada no periodo (1990-1999) 

por pais, sub-area disciplinar e por titulo de revista 

AREA DISCIPLINAR SUBAREA DISC!PLINAR TITULO DA REVISTA Brasil Colombia 

JOUR."iAL OF IMMUNOLOGICAL METHODS 0,15% 

JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2,62% 2,06% 

JOUR.-...;AL OF INFECTIOUS DISEASES 2,15% 1,55% 

JOUR.i"iAL OF LEUKOCYTE BIOLOGY 0,46% 2,06% 

JOURNAL OF NEUROIMMG"NOLOGY 0,31% 

.. continuavao MEDICAL MICROBIOLOGY AND !MMU"NOLOGY 0,15% 

Medicina clinica MOLECULAR IMMtJNOLOGY 0,15% 0,52% 

P ARASJTE IMMUNOLOGY 1,23% 4,12% 

PEDIATRlC INFECTIOUS DISEASE JOURl'lAL 0,52% 

RESEARCH !:S JMMUNOLOGY 1,08% 

SCANDINAVIAN JOUR."\JAL OF !MMLTNOLOGY 1,54% 

SPRl!\GER SEMNARS IN IMMU'}.;OPATHOLOGY 0,15% 

TISSUE ANTIGENS 1,03% 

TRANSPLAr-;JATION 0,46% 

TRANSPLANT A TJON PROCEEDINGS 1,54% 1,55% 

VACCINE 0,31% 1,55% 

Imunologia Total 31,23% 33,51% 

Nefrologia !AMERICAN JOURNAl OF KID-:\EY DISEASES 0,15% 
Nefrologia Total 0,15% 0,00% 

Neurologia & 1\eurocirugia INTER.;-....;ATJONAL JOUR.!'JAL OF NEUROSCIENCE 0,15% 

JOURNAL OF NEURAL TRANSMISSIO;\ GE~ERAL SECTION 0,15% 

JOUR;\AL OF NEUROSURGERY 0,15% 

JOUR:"iAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES 0,15% 
Neurologia & Neurocirugia 

Total 0,62% 0,00% 
Obstetricia & Ginecologia !OBSTETRICS A!'D GYNECOLOGY 0,00% 0,52% 
Obstetricia & Ginecologia 

Total 0,00% 0,52% 

Oftalmologia INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY A:SD VISUAL SCIENCE 0,62% 

OPHTHALMIC SURGERY AND LASERS 0,52% 
Oftalmologia Total 0,62% 0,52% 
Patologia AMERICAN JOUR:"iAL OF PATHOLOGY 0,15% 

JOUR:""'l:AL OF PATHOLOGY 0,15% 

LABOR. A. TORY NYESTIGATIO'.'i 0,15% 

PATHOLOGIE BIOLOG!E 0,15% 

PEDIATRIC PATrlOLOGY A:SD LABORATORY MEDICINE 0,15% 

YIRCHOWS ARCHlY A PATHOLOGICAL ANATOMY AND HlS1 0,15% 
Patologia Total 0,92% 0,00% 
Pediatria ACTA PAEDIATRJCA 0,15% 
Pediatria Total 0,15% 0,00% 
Farmacologia AGE0<'TS AND ACTIONS 0,31% 

ANTIMICROBIAL AGENTS Al'\D CHEMOTHERAPY 0,15% 

BRITISH JOUR:~AL OF PHARMACOLOGY 0,46% 

CANADIAN JOUR:"l"AL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLO 0,15% 

CHE:V10THERAPY 0,52% 

COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY C COMP 0,15% 

EUROPEAN JOUR:~AL OF PHARJ\1ACOLOGY 0,62% 

HUMAN AND EXPERIMENTAL TOXICOLOGY 0,46% 
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Tabela A4.1. Distribuyao da produyao total publicada no periodo (1990-1999) 

por pais, sub-area disciplinar e por titulo de revista 

AREA DISCIPLINAR SUBAREA DISCIPLINAR TITULO DA REVISTA Brasil Colombia 

JOUR!\AL OF TOXICOLOGY TOXIN REVIEWS 0,31% 

... continua9ao i\'AlJ"ND SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHAR.\1ACOLOGY 0,15% 

Ciencias Biomedicas PHARi\1ACOLOGY Al'\D TOXICOLOGY 0,62% 

TOXIC0:-.1 3,38% 

VETERINARY A!\D HL'MAN TOXICOLOGY 0,15% 

Farmacologia Total 6,92% 0,52% 

Psiquiatria IBRAll' BEHAVIOR A~D IMMUNITY 0,15% 

Psiquiatria Total 0,15% 0,00% 

Radiologia & Med. Nuclear I AMERICA:-./ JOUR."''AL OF l'<EURORADIOLOGY 0~15% 

Radiologia & Med. Nuclear 

Total 0,15% 0,00% 

Sistema Respiratorio AMERICAN JOUR.:"JAL OF RESPJRA TORY AND CRITICAL CAR 0,31% 

EXPERIMENTAL LLNG RESEARCH 0,31% 

TUBERCLE 0,00% 0.52% 

Sisrema Respiratorio Total 0,62% 0,52% 

Medicina Tropical ACTA TROPJCA 0,92% 0,52% 

AMERICA~ JOUR."-'AL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIEN 2,46% 5,67% 

AN1\ALS OF TROPICAL MEDICINE AND PARASITOLOGY 0,00% 3,61% 

REYJSTA DO INSTITUTO DE MEDIC!NA TROPICAL DE SAO P 0,77% 1,03% 

TRANSACTiONS OF THE ROYAL SOCIETY OF TROPICAL MEr 0,15% 

TROPICAL AND GEOGRAPHICAL MEDICINE 0,15% 

TROPICAL MEDICNE AND PARASITOLOGY 0,15% 

Medicina Tropical Total 4,62% 10,82% 

Medicina Veterin<iria CANADIAN JOURi'iAL OF VETERJNARY RESEARCH REVUE C 0,52% 

VETERINARY RECORD 0,15% 

Medicina Veterimiria Total 0,15% 0,52% 

Medicina Clinica Total 67,54% 72,16% 

Fisica IAcUstica !IEEE TRANSACTJO:-.:S 0:\ SIGNAL PROCESSING 0,52% 

I AcUstica Total 0,00% 0,52% 

Fisica Total 0,00% 0,52% 

Niio classificados Ni'io classificados JOURNAL OF PEPTIDE SCIE?'\CE 0,15% 

MEDIATORS OF INFLAMMATION 1,08% 

MICROBES AND INFECTION 0,15% 

THYROID 0,15% 

N3o classificados Total 1,54% 0,00% 

Total Global 100,00% 100,00% 
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Tabcla A4.2. Distribu~ao da produ~ao publicada por cada um dos gruJ>os, por titulo de rcvista- pcriodo (1990-1999) 

To!. Tot. I""' 
cod. GRUI'OS 13RASILE!ROS IIR cod. GRUPOS COLOMBlANOS Col. Glol 

TiTULO OE RIWISTAS 18 14 12 31 15 17 13 26 30 27 25 19 23 II 29 24 21 22 16 28 20 1 3 4 2 7 6 10 9 8 5 
IIJI<ALlLIAN • Ul' """'"·"'· """ u•vo.uu•~nL 

I RESEARCH 5 6 7 3 15 5 2 4 3 4 I [ [ II 5 2 I 76 
2 MEMORIAS DO INSTITUTO OS WALDO CRUZ 8 2 I 14 I I 2 10 6 I I 47 I 5 I I I 9 

AMERICAN JO\JRNAL OF TROPICAL MEl>ICINE ANI) 

3 HYGIENE 7 I I 5 2 16 4 I 3 I I I ll 

4 JOURNAL OF ALIJ~RGY AND CLINICAl. IMMUNOJl)GY I I I I 4 16 5 I 22 
5 INFECTION AND IMM\JNITY I 3 I 3 I I I I I 13 4 3 2 I I II 
6 TOXJCON 13 I 8 22 

7 JOURNAL OF IMMUNOLOGY 3 7 4 I I I 17 I 2 I 4 
8 JOlJRNAL OF INFE<:TJOUS DISEASES 9 I 3 I 14 I 2 3 
9 PARASITE IMMUNOLOGY 4 I I 2 8 7 I 8 

10 CLINICAL AND EXPERIMENTAL IMMUNOLOGY I 4 2 I 3 II 4 4 

II JOURNAL OF MEDICAL AND VETERINARY MYCOLOGY I 3 5 9 5 5 

!2 FASEB JOURNAL 2 3 2 I I 9 I 2 I 4 
!3 I lUMAN IMMUNOLOGY 9 9 4 4 

14 JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY I I I I 4 2 5 I I 9 
15 TRANSPLANTATION PROCEEDINGS 9 I 10 3 3 

I() IMMUNOLOGY TODAY 8 I 2 II 
INTI~RNATIONAI, JOURNAL OF 

17 IMMUNOP!!ARMACOLOGY I 2 7 I II 

!8 MYCOPATIIOLOCi!A 5 3 8 3 3 
19 BLOOD 2 2 3 7 I 2 3 

20 SCANDINAVIAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2 I I 5 I [() 

!MMUNOI'I!ARMACOLOGY AND 

21 lMMUNOTOX!COLOGY 9 9 

22 MOLECULAR AND BIOCHEMICAL PARASITOLOGY 4 I 5 3 I 4 

23 IMMUNOLOGY I 5 I I 8 

24 IMMUNOLOGY LETTERS I [ I I 4 3 I 4 

25 PARASITOLOGY RESEARCI! I 2 I I 2 7 I I 

26 ACTA TROPICA 2 I I I I 6 I I 
ANNALS OF TROPICAL MEDICINE AND 

27 PARASITOLOGY 7 7 
28 CELLULAR IMMUNOLOGY 3 3 I 7 

29 EUROPEAN JOURNAl, OF IMMUNOLOGY 2 2 I I I 7 

30 JOURNAL OF LEUKOCYTE BIOLOGY I I I 3 4 4 

31 MEDIATORS OF INFLAMMATION I 3 3 7 

32 RESEARCII JN IMMUNOLOGY I 2 2 l I 7 



Tabcla A4.2. Distribu~iio da produ~ao publicada por cada urn dos grupos, por titulo de revista- periodo (1990-1999) 

Tot. Tot. oao 

cod. GRUPOS BRASILEIROS "" cod. GRUPOS COLOMBIANOS Col. <;lobal 
TiTlJLO In: REVISTAS 18 14 12 31 15 17 l3 26 30 27 25 19 23 ll 29 24 21 22 16 28 20 1 3 4 2 7 6 10 9 8 5 

REVISTA DO INSTITUTO DE MEDIC!NA TROPICAL DE 

33 SAO PAULO I 4 5 I l 2 7 

34 IJEPATOLOGY 6 6 6 
INTERNATIONAL ARCHIVES OF ALLERGY AND 

35 IMMUNOLOGY l l I 3 3 3 6 
36 INTERNATIONAL JOURNAL OF LEPROSY 2 3 I 6 6 
37 JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEnJCINE l l 2 l l 6 6 

PROCEEDINGS OF TilE NATIONAL ACADEMY OF 

38 SCIENCES OFT! IE UN !TED STATES OF AMERICA 2 I 3 l l l 3 6 
39 EXI'ERIMENTAI,I'ARASITOLOGY l l l l 4 l l 5 
40 INTERNATIONAL JOURNAL OF DERMATOLOGY 3 3 l l 2 5 

INTERNATIONAL JOURNAL OF LEPROSY AND OTHER 

41 MYCOBACTERIAl, DISEASES 4 l 5 5 
42 LEPROSY REVIEW 5 5 5 

43 PARASITOLOGY TODAY 3 2 5 5i 

44 VACCINE 2 2 3 3 51 

45 ANNALS 01· THE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES 4 4 41 
B!OC!lEM!CAL AND BIOI'I!YSICAL RESEARCII 

41 46 COMMUNICATIONS 2 I 3 I l 

47 BIOCJIEMICALJOURNAL l 3 4 4' 
CLINICAL AND DIAGNOSTIC LABORATORY 

48 IMMUNOLOGY l l 2 l 3 4 

49 CLINICAL IMMUNOLOGY AND IMMUNOI'ATI!OLOGY 2 2 4 4 
EOS RIVISTA DIIMMUNOLOUIA ED 

50 IMMUNOFARMACOLOGJA 4 4 4 

5 ( EUROPEAN JOURNAL OF i'!!ARMACOLOGY 3 l 4 4 
INVESTIGATIVE OPI!Tf!ALMOLOGY AND VISUAL 

52 SCIENCE 4 4 4 

53 JOURNAL OF R!-IEUMATOLOGY 4 4 4 

54 MEDICAL MYCOLOGY 4 4 4 

55 PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY l 3 4 4 

56 ANNALS OF ALLERGY ASTIIMA AND IMMUNOLOGY l 2 3 3' 
' 

57 BRJTISII JOURNAL OF I'IIARMACOLOGY l l l 3 

~I 58 CANCER LETTERS 2 I 3 

59 CIRCULATION 2 2 I l 

60 CLINICAL INFECTIOUS I)ISEASES 3 3 3 

61 DEVELOPMENTAL IMMUNOLOGY 3 3 3 



Tabela A4.2. Distribu~ao da produ~ao publicada por cada urn dos gmpos, por titulo de revista- periodo (1990-1999) 

Tot, Tot. otat 

cod. GRUPOS BRASILEIROS BR cod. GRUPOS COLOMBIANOS Col. Global 

TiTULO UE REVISTAS 18 14 12 31 IS 17 13 26 30 27 25 19 23 II 29 24 21 22 16 28 20 I ·' 4 2 7 6 10 9 8 5 

62 ENDOCRINOLOGY 3 3 3 

63 EUROPEAN JOURNAL OF IIAEMATOLOGY I 2 3 3 

64 EXPERIMENTAL IIEMATOLOGY 3 3 3 

65 GLYCOBIOLOGY I 2 3 3 

66 GLYCOCONJUGATEJOURNAL 3 3 3 

67 HUMAN AND EXPERIMENTAL TOXICOLOGY 3 3 3 
68 INFLAMMATION 2 2 I I 3 

69 INTERNATIONAL IMMUNOLOGY I I I 3 3 
70 JOURNAL OF I'ARASITOLO<lY 2 2 I I 3 

71 MICROBIOLOGY UK I I I I 2 3 
72 TRANSPI,ANTATION 3 3 3 

ACTA CRYSTAUDGRAPIIICA SECTION C CRYSTAl. 

73 STRUCTURE COMMUNICATIONS 2 2 2 

74 ACTA DERMA TO VENEREOLOG!CA I I 2 2 
75 AGENTS AND ACTIONS I I 2 2 

76 AIDS RESEARCI! AND !lUMAN RETROVIRUSES I I I I 2 

77 AMERICAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 2 2 2 
AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL 

78 CARE MEDICINE I I 2 2 

79 BIOC!I!M!CA ET Il!OPI-IYSICA ACTA BIOMEMBRANES 2 2 2 

80 CLINICAL AND EXPERIMENTAL ALLERGY I I I I 2 

8! CLINICAL AND LABORATORY HAEMATOLOGY 2 2 2 

82 CIJNICAL IMMUNOI,OUY I I 2 2 
COMI'TES RENDUS DEL ACADEMIE DES SCIENCES 

83 SERlE lll SCIENCES DE LA VIE I 1 2 2 

84 DIABETES 2 2 2 

85 EXPERIMENTAL LUNG RESEARC!I 2 2 2 

86 FUNGAL GENETICS AND BIOLOGY 2 2 2 

87 IIYI'ERTENSION 2 2 2 

88 INTERNATIONAL JOURNAL FOR PARASITOLOGY 2 2 2 

89 JOURNAL OF BIOLOGICAL CIIEMISTRY 2 2 2 

90 JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION I I 2 2 
JOURNAL OF LIPID MEDIATORS AND CELL 

91 SIGNALLING 2 2 2 

92 JOURNAL OF MEDICAL MJCR0!310LOGY 2 2 2 

93 JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY 2 2 2 

94 JOURNAL OF TOXICOLOGY TOXIN REVIEWS I I 2 2 



Tabcla A4.2. Distribu~ao da produ~ao tmblicada por cada um dos grupos, por titulo de revista- periodo (1990-1999) 

Tot. Tot. I' ou 
cod. GRUPOS BRASILEIROS HR cod. GRUPOS COLOMBIANOS Col. Clol 

TiTULO OE RF.VISTAS 18 14 12 31 15 17 13 26 30 27 25 19 23 II 29 24 21 22 16 28 20 I 3 4 2 7 6 10 9 8 5 

95 MOLECULAR IMMUNOLOGY I I I I 

96 NATURE GENETICS I I I I 

97 PARASITOLOGY I I I I 

98 PIIYTOC!JEMISTRY 2 2 

99 TISSUE AND CELL 2 2 

100 TISSUE ANTIGENS 2 2 

101 ACTA PAED!ATRICA I I 

102 ADVANCES IN NEURO!MMUNOLOGY I I 

103 AMERICAN JOURNAL OF HEMATOLOGY I I 

104 AMERICAN JOUHNAL OF !lUMAN GENETICS I I 

105 AMERICAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES I I 

!06 AMERICAN JOURNAL OF NEURORADIOLOGY I I 

107 AMERICAN JOURNAL OF PATIIOLOGY I I 
AMERICAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE 

108 JMMUNOI,OGY I I 
AMYLOID INTERNATIONAL JOURNAL OF 

109 EXPERIMENTAL AND CLINICAL INVESTIGATION I I 

110 ANNALES D ENDOCRINOLOGJE I I 

Ill ANNALS OF ALLERGY I I 

112 ANTICANCER RESEARCJI I I 

113 ANTIMICROBIAL AGENTS AND CI-IEMOTI !ERAPY I I 

114 APPIJED IJ!OCIIEMISTRY AND BIOTECIINOLO(JY I I 

115 ARC!IIVES OF VIROLOGY I I 

116 BAILLIERES CIJNICAL INFECTIOUS DISEASES I I 

117 B!ODRUGS I I 

118 B!OP!IYS!CAL C!-IEMISTRY I I 

! 19 BIOSCIENCE REPORTS I I 

120 BIOTECHNOLOGY AND APPLIED BIOCIIEMISTRY I I 

121 BRAIN BEIIAVJOR AND IMMUNITY I I 

122 BRITISH JOURNAl. OF CANC'ER I I 
CANADIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND 

123 PI!ARMACOLOGY I I 

CANADIAN JOURNAL OF VETERINARY RESEARCII 

124 REVUE CANAD!ENNE DE RECIIERCilE VETERINAIRE I I 

125 CARCINOGENESIS I I 

-r-1--1- A >I ....... ..!_ . ...... ~ 



Tabela A4.2. Distribu~ao da produ~ao publicada por cada urn dos grupos, por titulo de revista- periodo (1990-1999) 

Tot. Tot. 0181 

cod. GRUPOS BRASILEIROS HR cod. GRUPOS COLOMBIANOS Col. Global 
TiTLJLO DE REVISTAS 18 14 12 31 15 17 13 26 30 27 25 Jy 23 11 29 24 21 22 16 28 20 1 3 4 2 7 6 10 9 8 5 

126 CELl. BIOI<OGY INTERNATIONAL REPORTS I I I 

127 CIIEMOT!tERAI'Y I I I 

128 CLINICAL RESEARCII I I I 

COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY A 

129 MOLECUI,AR AND INTEGRATIVE PHYSIOI,OGY I I I 

COMPARATIVE BIOCIIEMISTRY AND PI!YSIOLOGY C 

130 COMPARATIVE PIIARMACOLOGY AND TOXICOLOGY I I I 

131 CURRENT OPINION IN IMMUNOLOGY I I I 

132 CYTOGENETICS AND CELL GENETICS I I I 

133 DIAB!~TOLOGIA I I I 

134 EMBO JOURNAL I I I 

135 ENDOCRINOLOGIST I I I 

136 EPIDEMIOIDGY AND INFECTION I I I 

137 EUROPEAN JOURNAL OF BIOCIIEMISTRY I I I 

m EUROPEAN JOURNAL OF CELL BIOLOGY I I I 

139 EUROPEAN JOURNAL OF DERMATOLOGY I I I 

140 EXPERIMENTAL AND CLINICAL IMMUNOGENETICS I I I 

141 FEMS IMMUNOLOGY AND MEDICAL MICROBIOLOGY I I I 

142 GASTROENTEROIDGY I I I 

143 11\JMAN GENETICS I I I 

144 !lUMAN MUTATION I I I 

145 IEEE TRANSACTIONS ON SIGNAL PROCESSING I I I 

146 IMMUNOGENETICS I I I 

147 IMMUNOLOGY AND CELL BIOLOGY I I I 

148 !MMtJNOPI~ARMACOIDGY I I I 
IN VITRO CELLULAR AND I>EVELOPMENTAL BIOLOGY 

149 ANIMAL I I I 

ISO INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE I I I 
JAMA JOURNAL OF TI-lE AMERICAN MEDICAL 

!51 ASSOCJATfON I I I 
JOURNAL OF ACQUIRED IMMUNE !)EFICIFNCY 

152 SYNDROMES AND I-lUMAN RETROVIROLOGY I I I 

!53 JOURNAL OF CARBOHYDRATE CHEMISTRY I I I 

!54 JOURNAL OF CELLULAR PIIYSIOIDGY I I I 
JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY AND 

!55 METABOLISM I I I 



Tabcla A4.2. J)istribu~iio da (>rodu~iio publicada por cada urn dos grupos, por titulo de rcvista- pcriodo (1990-1999) 

Tot. Tot. I'""" cod. GRUPOS BRASILEIROS I!R cod. GRUPOS COLOMiliANOS Col. Global 
TiTULO l>E REVISTAS 18 14 12 31 15 17 13 26 30 27 25 19 23 II 29 24 21 22 16 28 20 I 3 4 2 7 6 10 9 8 5 

!56 JOURNAL OF CLINICAL IMMUNOLOGY I 1 1 

157 JOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS I I I 
!5H JOURNAL OF GENERAL MICROBIOLOGY I I I 

JOURNAL OF fi!STOCI-IEM!STRY AND 

159 CYTOCIIEMISTRY I I I 
160 JOlJRNAL OF IMMUNOIDGICAI. METIIODS I I I 
161 JOURNAL OF INSECT PIIYSIOLOGY I I I 
162 JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY I I I 
163 JOURNAL OF LIPID MEDIATORS I I I 
164 JOURNAL OF MEDICAL GENEl'JCS I I I 
165 JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY I I I 

JOURNAl. OF NEURAL 'I'RANSMISSJON GENERAL 

!66 SECI'ION I I I 
167 JOURNAL OF NEUROSURGERY I I I 

168 JOURNAL OF PAT!!{)!,OGY I I I 
JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY AND 

169 METABOLISM I I I 

170 JOURNAL OF PEPTIDE RESEARCH I I I 
171 JOURNAL OF PEPTIDE SCIENCE I I I 

172 JOURNAL OF PROTEIN CIIEMISTRY I I I 

173 JOURNAL OF PROTOZOOLOGY I I I 
JOURNAL OF TilE AMERICAN ACADEMY OF 

174 DERMATOLOGY I I I 

175 JOURNAL OF HIE NEUROLOGICAL SCIENCES I 1 I 

176 LABORATORY INVESTIGATION I I I 

177 LANCET I I I 

178 LEUKEMIA RESEARCII I I I 

179 IJFE SCIENCES I I I 

180 MECHANISMS OF AGEING AND DEVELOPMENT 1 I I 

181 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY I I I 

182 MICROBES AND INFECTION I I I 

183 MICROVASCULAR RESEARCII I I I 

184 MOLECULAR AND CELLULAR BIOCIIEMISTRY I I I 

1R5 MOLECULAR BIOLOGY OF TilE CELL I I I 

186 NATURE I I I 

187 NATURE MEDfCINE I I I 
NAUNYN SCIIMIEDEBERGS ARCHIVES OF 

188 l'!lARMACOLOGY I I I 



Tabela A4.2. Distribu~iio da produ~ao publicada por cada um dos grupos, por titulo de rcvista- pcriodo (1990-1999) 

Tot. Tot. 0 ~ 

cod. GRUPOS BRASILEIROS BR cod. GRUPOS COLOMBIANOS Col. Glol 

TiTlJLO flE REVISTAS 18 14 12 31 15 17 13 26 30 27 25 19 23 II 29 24 21 22 16 28 20 I 3 4 2 7 6 10 9 8 5 

!R9 NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE I I 

190 NUCLEIC ACIDS RESEARCH I I 

191 OBSTETRICS AND GYN!!COLOGY I I 

192 Oi'HTI-!ALMIC SURGERY AND LASERS I I 
PARASITE JOURNAL DE LA SOCIETE FRANCAISE DE 

193 PARAS!TOLOGIE I I 

1<)4 I'ATI!OLOG!E B!OLOG!E I I 

195 PEDIATRIC IIEMATOLOGY AN!JONCOLOGY I I 

196 PEI)IATR!C INFECTIOUS DISEASE JOURNAl. I I 
PEDIATRIC PATfiOLOGY AND LABORATORY 

197 MEDICINE I I 

198 PIIOTOCIIEMISTRY AND PIIOTOBiotDGY I I 

199 PROSTAGI ,ANDINS I I 
PROSTAGLANDINS LEUKOTRIENES AND ESSENTIAL 

200 FATTY ACIDS I I 

201 PROTEIN SCIENCE I I 

202 PROTEINS STRUCTURE FUNCTION AND GENETICS I I 

203 RESEARCH IN VIROLOGY I I 

204 SCIENCE I I 

205 SPRINGER SEMINARS IN IMMUNOI'ATIIOLOGY I I 

206 TETRAIIEDRON I I 

207 THYROID I I 
TRANSACTIONS Of. TilE ROYAL SOCIETY OF 

208 TROPICAL MEDICINE AND JIYGIENE I I 

209 TROPICAL AND GEOGRAP!l!CAL MEDICINE I l 

210 TROPICAL MEDICINE AND PARASITOLOGY I I 

211 TUBERCLE I I 

212 TUMOR BIOLOGY I I 

213 VETERINARY AND !lUMAN TOXICOLOGY I I 

214 VETERINARY RECORD I I 
VIRCIIOWS ARCII!V A l'ATIIOLOGICAL ANATOMY 

215 AND IIISTOPATIIOLOGY I I 
ZI:ITSCIIRIFT FUR NATURFORSCIIUNCi C A JOURNAl, 

216 OF BIOSCIENCES I I 

To!al Global 81 67 55 41 36 35 33 33 32 30 29 28 23 22 19 19 19 17 12 10 9 650 52 36 30 26 18 14 8 6 2 2 194 ~ 
----------
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Tabela A5.1 Distribui~ao da produ~ao da comunidade de imunologia, objeto de estudo 
segundo setores" das institui~oes dos autores, periodo 1990-1999 

(em%) 

Pais IGrupo unv lab mx1 mx2 mx3 

Brasil lgrupo27 100,00 

grupo28 100,00 

lgrupo21 94,74 5,26 

grupo29 93,75 6,25 

lgrupo22 76,92 23,08 

lgrupo13 75,86 24,14 
I 

~rupo25 63,64 36,36 

rupo31 46,88 53,13 

kJrupo12 46,67 20,00 33,33 

30,43 69,57 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 

~rupo19 
rupo30 20,00 8,00 72,00 

grupo14 10,87 19,57 65,22 2,17 2,171 
~rupo11 10,53 15,79 73,68 

grupo17 7,41 40,74 51,85 

~rupo15 2,86 71,43 25,71 

grupo18 25,35 73,24 

grupo24 27,78 72,22 

,grupo23 38,10 61,90 

19rupo20 40,00 60,00 
I grupo26 37,04 59,26 
I lgrupo16 50,00 50,00 

,.otal BRASIL 31,85% 20,00 47,41 

Colombia ~rupo2 70,00 30,00 

~rupo6 60,00 40,00 

~rupo7 53,85 15,38 30,77 

grupo5 50,00 50,00 

grupo9 33,33 66,67 

~rupo4 28,57 53,57 

grupo8 100,00 

I 
lgrupo10 16,67 83,33 

I 
~~upo3 36,00 64,00 

rupo1 53,06 44,90 

!COLOMBIA Total 18,88% 26,57 50,35 

fte:base de dados estudo b1bhometnco 

•• Setor do conjunto de institui96es com base na classificavao da Tabela A1.7 
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I 
1,41 

3,70 

0,37 0,37 

14,29 3,57 

2,04 

2,80 1,40 
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