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Serie aborda centros de Ciencia e Tecnologia 
PAULO MARTINELLI 

martinelli@rac.com. br 

0 almo90 esta servido. Com uma con
cha, a mae coloca o feijao fumegan
te no prato do filho ca9ula. Toca o 

celular e a mulher atende: e o f ilho mais 
velho, que liga de um telefone publico acio
nado por um cartao magnetico, avisando 
que nao ira almo9ar em casa. • 

Ele vai para a casa de um ficia diretamente disso, a 
colega onde,juntos, farao uma comunidade. Ao longo de seis 
pesquisa escolar na internet. meses e nas paginas de 12 
Cena moderna. Uma familia. cadernos especiais da serie 
Feijao, celular, cartao magne- Cenario XXI, publicados a 
tico, internet. Imagem cotidia- cada duas semanas, o Correio 
na. Tao cotidiana quanto o PopulareaRede Anhangue
apertar de uma tecla. Tao ra de Comunicacao (RAC) 
banal e usual que nos esque- vaoajudarnessaaproximacao 
cemos que por tras dela, como entre cientistase comunidade. 
as vigas do urdimento do cena- Nesta primeira edicao do 
rio, estao esforco e inteligen- Ceruirio XXI, delineamos um 
cia. O esforco e a inteligencia panorama geral da Fundacao 
de profissionais que se dedi- Forum Campinas e de suas 
cam a producao de conheci- 11 instituicoes afiliadas: Uni
mentoe tecnologia, o saberque versidade de Campinas (Uni-
nos proporciona a comodida- camp), Pontificia Universida
de, o prazer ea facilidade. de Cat6lica de Campinas 

Celular: aparelho de telefonla movel ja se tornou um objeto de uso comum em nosso dia-a-dia 

Noscircuitosdeumcelu- (PUC-Campinas), Instituto 
lar e na qualidade de um grao Biol6gico (1B), Instituto de 
de feijao tern ciencia e os cere- Zootecnia (IZ), Instituto de 
bros e maos de brasileiros. Tecnologia de Alimentos 
Inclusive gente de Campinas, (Ital), Laborat6rio Nacional 
pesquisadores e tecnicos dos de Luz Sincrotron (LNLS), 
centros de excelencia cientifi- Empresa Brasileira de Pesqui
ca e tecnol6gica instalados.na sa Agropecuaria (Embrapa), 
cidade e na regiao. Muitas Centro de Pesquisa Renato 
vezes, perdidos no nosso dia- Archer (Cenpra), Centro de 
a-dia, passamos em frente aos Pesquisa e Desenvolvimento 
predios desses centros sem emTelecomunicacao(CPqD), 
nos dar con ta de que o que Instituto Agronomico (IAC) e 
acontece por tras daquelas CoordenadoriadeAssistencia 
fachadas imponentes pode Tecnica Integral (Cati). Nas 
influenciar e ate inesmo revo- edicoes subseqtientes, cada 
lucionar nossas vidas. uma dessas entidades sera o 

Onze desses centros cien- foco dos cadernos especiais, 
tificos e tecnol6gicos de Cam- publicacoes onde detalhare
pinas e regiao estao se unindo mos a hist6ria das institui
na Fundacao Forum Campi- coes, a sua producao cientifi
nas (FFC), uma entidade que ca e tecnol6gica ea sua intera
tem, entre seus objetivos, dar cao com a sociedade. Parale
visibilidade aproducao tecno- lamente, nas edicoes de 
16gica da regiao e aproximar o domingo do Correio Popular 
~undo~_g.~~~eji~,tecnJ?l<r..~!iQp,ub~_g_as t>afilll.~ com. ~~ ..... 
g1adapopulacao, umestre1ta- ,1, reportagens s6bre as mova-

Democratizar conhecimento 
e o objetivo de projeto 

Traduzir para a popula- rio XXI. "As pessoas sabem 
~o, em lin_guagem acessivel., gue h a l' ,p_e_~s _,s_end.o 
os conteudos das pesquisas desenvolvidas na regiao de 
em Ciencia e Tecnologia rea- Campinas, polo tecnol6gico, 
lizadas na regiao. Levar isso mas nao sabem do que se tra
ao maior munero de pessoas ta, nem o quanto isso est.a pre
possivel, nao s6 da regiao de sente na vida delas", diz o 
Campinas, mas de todo o Bra- diretor-presidente d a Rede 
sil e ate mesmo de fora do Anhangiiera de Comunica
Pais. Mostrar como os resul- ~ o (RAC), Sy I vino de Godoy 
tados dos trabalhos desenvol- Neto. 
vidos no municipio e proxi- Paraele,oefeitodoproje
midades estao presentes na toe da uniao das 11 institui
vida cotidiana. Instigar os coes de pesquisa qu e com
jovens, divulgando os benefi- poem a Fundacao Forum 
ciosproporcionadospelapes- Campinas (FFC) sera o 
quisa, e incentiva-los a fazer avanco economico da r egiao. 
parte desse grupo seleto de Ele afirma tambem que a 
cientistas. Chamar a atencao conseqtiencia da incorpora
de investidores e fazer os cao da ciencia e da tecnologia 
olhos desses etp. resarios se a cultura da re_giao sera o 
voitarenfpara a regiao. - ..-desefivolvimento. "f>obreza se 

mento de convivencia entre coes e beneficios produzidos 
quern produz conhecimento e por empresas e entidades de 
know-how com quern se bene- pesquisa e ensino. 

Essa ea missao da Rede combate com desenvolvimen
Anhangiiera de Comunica- toe democratiza~o do conhe

Sylvlno de Godoy: FFC contribulra para o desenvolvlmento cao dentro do projeto Cena- cimento", afrrma. 

'Y IDEIAS 

Ambientes interativos de C & 'F 
a magia, o sonho e o saber 
MARIA AMtLIA D. F. A. LEITE 

0 menino gira a roda, ea 
agua, antes superficie esta
tica, movimenta-se. Descre
ve percursos sinuosos pelos 
pianos inclinados; celere, 
divide-se pelos inumeros 
caminhos e move cataventos, 
moinhos; percorre vasos 
comunicantes deslocando 
objetos coloridos, transfor
ma-se em festa de possibili
dades da realidade fisica. 

Os,(Q}.ill:tws,~~~ 
Uma alegria e um grande 
prazer de experimentar o 
fazem passar, ansioso, ao pr6-
ximo brinquedo. 

Brinquedo? ... Ouexperi
mento? 

0 tema era a Fisica, o 
universo da Cinematica e da 
Dinamica, a Hidrostatica, 
diferenca de potencial e 
outros t6picos mais, que 
geralmente aterrorizam os 
aprendizes escolares por 
todas as partes do mundo. 

Entretanto, a reacao do 
menino e de deslumbre e afe
tividade. 

Ao inves de evitar a expe
riencia, ele se envolve e par
te, curioso, para a pr6xima 
"estacao-brinquedo-experi
mento" desta viagem aprazi
vel pelo mundo da "ciencia 
amigavel". 

Instigar o desejo de 
conhecer o que esta por tras 
dos fenomenos promovidos 
pelas multiplas engenhocas 

<. 

J 

Mara Amelia: professora fala sobre aprendlzado da clencla 

e o compromisso dos ambien
tes interativos de Ciencia e 
Tecnologia. 

Despertar a intuicao1 ele
var a inspiracao, promover 
a inquietude pelo saber. 

Fazer com que se tenha 
mais perguntas ao partir do 
que ao chegar. 

0 menino que gira a roda 
d' agua, e se diverte ao desco
brir as possibilidades que 
esta descortina ao mundo 
real, tern grandes chances de 
ser um descobridor futuro 
dos misterios da Natureza. 

Podera se tornar,. inclu
sive, um "facilitador" do 
aprendizado dos demais 
ho mens e mulheres, dado ter 
transposto bloqueios ao 

saber. Quern sabe ate vir a ser 
o cientista, habilidoso no tra
to sistematico dos dados, mas 
tambemmovido pelo impeto 
da inspiracao. 

De todo modo, por lhe ter 
sido oferecida a experiencia 
do saber pelo prazer e possi
bilitada a compreensao do 
mundo ao seu redor, certa
mente sera alguem com capa
cidade de sentir, realmente, 
que pode contribuir para a 
evolucao da vida a partir de 
seus atos e decisoes. 

MARIA AMl:LIA DEVITTE FERREIRA 
D' AzEVEDO LEITE I: COORDENAOORA DO 
D~ARTAMENTO DE RELACOES EXTERNAS 
DA PUC-CAMPINAS E PROFESSORA DA 
FACULOAOE DE ARQUITETURA E URBANIS
M◊ DA UNIVERSIOAOE 

Al 

'Y CRONICA 

Reinventando a roda ou a 
tecnologia nossa de todo dia 

PAULO MARTINELLI 
martinelli@rac.com. br 

E bemfacil 
constatar a 

grandeza 
das invencoes. 

Fa~a-se uma per
gunta: "como seria (ou 
como era) minha vida 
sem celular e internet?" 

Lembra-se da pri
meira vez que voce 
ouviu falar do termo 
celular? Deve ter imagi
nado que se tratava de 
uma terapia medica ou 
um tratamento estetico 
qualquer. E internet? 
"Para que serve esse tre
co?" - diziamos, ha uns 
dez anos. 0 ceticismo 
muitas vezes parte dos 
pr6prios inventores. 
"Para que uma dona-de
casa ira querer um com
putador ?" • pergunta
vam-se engenheiros da 
I ntel, decadas atras, 
quando come~aram a 
imaginar os computado
res pessoais. E isso, as 
boas inv~ncoes sempre 
nos parecem inuteis 
num primeiro momento, 
parecem mais solucoes 
em busca de problemas. 

As vezes, nossa ati
tude diante do novo e de 
desconfianca. Freqilen
temente, os temores sao 
infundados. Em meados 
do seculo XIX, acredita
va-se que o corpo huma-· 
no nao agilentaria velo
cidades superiores a 60 
quilometros horarios. 
Cria-se, entao, que a 
pressao do ar seria insu. 
portavel. Era um mun
do lento, de carro~as, 
cavalos, locomotivas a 
vapor, veleiros e barcos 
a vapor. As vezes, a nos
sa atitude e de desprezo 
e ironia: "Para que e que 
eu preciso dessa porca
ria?" Ou de soberba: 
"nada mais sera inven
tado depois da catapul
ta ", vaticinou um pre
sun~oso general do 
Imperio Romano, por 
volta do ano 50 D. C. 
Alguns, que sofrem de 
tecnofobia, entram em 
panico diante de botoes 
e de luzinhas intermi
tentes. A literatura e o 
cinema produziram 
classicos sobre o tema "a 
maquina se volta contra 
o ser humano, o seu cria
dor" (e inesquecivel a 
voz tecno-jria do compu-

tador HAL 9000 em 
"2001 - Uma Odisseia no 
Espaco ", classico sci-fi 
da dupla Stanley 
Kubrick - Arthur C. 
Clarke) 

Coisas simples, ate 
rudimentares, scio 
cheias de genialidade. 
Pense na roda, que nos 
tirou do passo de lesma 
(pense ,:w.m,, mund-0-sem
rodas). Pense no estribo. 
Sim um simples estribo, 
que permittu que os sol
dados-cavaleiros sefir
massem melhor sabre a 
montaria e, por isso, se 
transformassem em 
guerreiros imbativeis. 

E por falar em tec
nologia, por tr<is das 
paginas desta edi9iio 
especial Cenario XXI ha 
muita dela, pois para 
tra9ar estas linhas, usa
mos celulares, computa
dores interligados em 
modernas redes, inter
net, celulares, radios 
para co mun icarao a dis
tancia, softwares de tra
tamento de imagens, 
softwares para progra
mar e desenhar paginas, 
rede telefonica informa
tizada, auto,n6veis com 
inje9ao eletronica etc ... 

(. 
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'Y NE'_TAS 

TATIANA FAVARO 
tfavaro@rac,com.br 

() 
s niembros da Funda9iio Forum 
Campinas (FFC) ja tra9aram 
alguns objetivos e a96es concretas 

para tornar viavel o projeto de reerguer a 
auto-estima da cidade. 

A ,principal meta da FFC las, instalacao deincubadoras 
e mostrar como o conteudo deempresasedesenvolvimen
produzido pelos institutos, to de parcerias entre setores • 
empresas e universidades que publicose privados, nas areas 
integram._ a entidade esta pre- tecno16gicas, de alimenta~o, 
sente na vida do cidadao. educacao, habitacao, meio 
"Essa proximidade, sem duvi- ambiente e saude. 
da, vaiestimulara bus-capelo • Afundaca,opretendefaci
conhecimento e o desenvolvi- litar a troca de experiencias 
mento de vocacoes para a area. entre as instituieoes de pesqui
de ciencia e tecnologia", afir- sa da regiao, fomentar a inte-

• ma o presidente da fundacao gracao dessas entidades e tor
e vice-presidente de Tecnolo- nar melhor sua atuacao con
gia do CPqD, Carlos Apareci- junta. Com a promocao de pro
do Violato. "Queremos trazer jetos multi-institucionais, pre
empresas para ca por conta tende incentivar a pesquisa e 
desse potencial e, com isso, a transferencia de tecnologia. 
criar mais empregos. 0 bra- ''Esperamos, comessas acoes, 
sileiro tern mania de achar levar a regiao ao desenvolvi
que tudo o que e born vem de mento sustentavel, tornar 
fora, mas muitos nao sabem maistacilaorganizaca,ograda
que, de cada dez copos de suco tiva dos · empreendimentos 
de laranja, consumidos no existentes, at.r.ait:n0Vos,inves,. 

Eduardo Gurgel: entidade e neutra e partldaria 

mundo, cinco·sao produzidos timentos para a regiao, criar 
no Brasil. De onde vem a pro- oportunidades para os mun1-
dutividade para tanto? Da tee- cipios, incentivar a criacao de 
nologia, da pesquisa, da cien- politicas publicas para o setor 
cia. Isso e que a gente tern que e a sinergia entre as diversas 
mostrar." areas da atividade socioecono-

Para se aproximar da mica, e fazer disso um mode
comunidade, a Fundacao lo para o Pais", diz Eduardo 
Forum Cam);>inas prop6e algu- Gurgel do Amaral, diretor-exe
mas aeoes, como c;l abertura ou • cutivo da FFC. 
adaptacao de polos culturais ••. Segundo ele, nao e com
de C&T, a cria~o cle museus preensivel o nivel de miseria 
de ciencia, a organizacao. de 7.nu.ina regiao com tanta rique-
convencoes, mostras e deba- za e pqtencial acumulad?s· 
tes, a construcao' de parques , J, 

tematicos, tecnologicos e fei- Estrutura 
ras permanentes dentro dote- A FFC e composta por um 
ma, o aproveitamento de espa- conselho curador, com repre-
cos para exposis;6es e demons- sentantes dos 11 institutos e 
tracao de tecn9logias agrico- rp.embros eletivos, uma dire-

lnstituto de Zootecnia 
www.iz.sp.gov.br 

Ital 
www.ital.org.br 

Puccamp 
www.puccamp.br 

SITES INTERESSANTES 

lnstiMo Biol6gico 
www.biologico.sp.gov.br 

lnstiMo AgronOmico 
yvww.iac.sp.gov.br 

toria executiva, um conselho 
tecnico consultivo e um con
selho fiscal, e efiscalizada pelo 
Ministerio Publico. "E uma 
entidade neutra, a servico da 
sociedade, e aparti~ia, sobre
tudo", assegura Gurgel. 

0 conselho curador se 
reune periodicamente e toclos 
os integrantes podem partici
par, diariamente, de uma lis
ta de discussao. "E um forum 
interessante para a troca de 
informacoes e ideias, mais 
interativo do que era antes, 
quando prevaleciam os con
tatos formais". 

Porenquanto,afundacao 
esta instalada na PUC-Cam
pinas, unica instituicao pri
vada integrante do grupo. "O 
recurso da fundacao ainda e 

Cati 
www.cati.sp.gov.br 

Laborat6rio Nacional de Luz Sfnaotron 
www.lnls.br 

Mostra f oi o projeto pi01:ieiro . 
realizado por instituic6es .. 

Apesar de desenvolve
rem pesquisas emareas 
afins e estarem muito pro
ximas fisicamente, as 11 
instituic6es quefazem par-

t~a<'lilmd~0<1•Bdlnm Cam
pinas (FFC) pouco se conhe
ciam ate integrarem esse 
projeto, que comecou em 
1999. 

Tudo comecou quando 
os dirigentes das entidades 
passaram a se reunir e dis
cutir acoes conjuntas para 
levar conhecimento, cultu
ra, ciencia e tecnologia a 
comunidade. Naquele ano, 
representantes de universi
dades, institutos e empresas 
de pesquisa do municipio e 
da regiao tiveram a ideia de 
organizar utna mostra de 
Ciencia e Tecnologia. Seria 
o primeiro passo para apro
xirnar-se da sociedade. Antes 
dele, porem, as instituicoes 
e;ngatinharam durante dois 
anos, reunindo-se e debaten
do a melhor forma de fazer 
o evento sair do papel. 

Em 2001, realizaram na 
Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp) o 
maior encontro de ciencia 
da America Latina. A Mos
tra de Ciencia e Tecnologia 
para o Desenvolvimento 
(Cientec) foi o primeiro pro
jeto do Forum dos Dirigen
tes das Instituicoes de Pes
quisa e Desenvolvimento de 
Campinas e Regiao, que 
depois se transformou em 
pessoa juridica sob o nome 
de Fundacao Forum Campi
nas. A FFC sera apresentada 
oficialmente ao municipio e 

Cientec: prlmelro projeto de dirigentes de lnstitul~oes 

regiao no dia 6 de outubro, 
no Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento em Tele
comunicacoes (CPqD). "Na 
Cientec tivemos a mostra 
propriamente dita, uma area 
de produtos, um forum de 
debates com 100 palestras e 
uma bolsa de neg6cios, na 
qua! propusemos um siste
ma de informacao tecnol6-

gica, ideali,zado para pres
tar servico e mostrar a pro
ducao das instituicoes. Isso 
serviu de motivo para acele
rar o processo de criacao de 
uma pessoa juridica, uma 
entidade, para dar continui
dade a esse trabalho e leva
lo a populacao", con ta o dire
tor executivo da FFC, Eduar
do Gurgel do Amaral. (TF) 

pequeno, mais para custeio 
operacional. A pr6priaama-
cao da fundacao desencadea
ra uma serie de acoes que 
contemplarao importan tes 
areas de atividades economi
cas, envolvendo inclusive o 
setor privado, gerando assim 
recursos excedentes que via
bilizarao sua infra-estrutura 
e ampliacao de suas ativida
des", diz Gurgel. 

A distancia,, 
A integracao entre as ins

tituicoes de pesquisa sempre 
foi dificil. "Toclo mundo ficava 
tao focado no propriotrabalho 
que nao ia procurar saber o 
que o vizinho estava fazendo. 
Nao era preconceito, mas tal
vez nao houve~se estimulo", 

CORREIO POPULRR 3 

Violato: a~ao da ~FC pode gerar mals empregos 

comenta Violato. "Fon;ios acor
dandoedescobrindoquepode
mos ajudar uns aos outros e, 
com isso, chegarmais perto da 
populacao." 

Essa distancia tambem e 
clara quando se fala no rela
cionamento com a sociedade. 
"As pessoas normalmente 
associam a ciencia, a tecnolo
gia com algo muito fora da rea
lidade delas, comoos satelites, 
fibras oticas ou equipamentos 
sofisticados", afirma o coor
denador do departamento de 
Planejamento e Organizacao 
da PUC-Campinas, Domenico 
Feliciello, um dos represen
tantes da wuversidade no con
selho tecnico consultivo da 
FFC. "A partir do momento 
que as pessoas percebem que 

ciencia e tecnologia estao inti
~ ~ das a sua 
vida, passam a valorizar mais 
e procurar mais esse poten
cial. Isso se traduz em inova
cao, que nada mais e que o 
emprego de um conhecimen
to num produto. Isso e sinoni
mo de geracao de renda e 
emprego." 

Para Feliciello, a medida 
que o conhecirnento esta aces
sivel, e possivel chamar a 
sociedade para aplicacao pra
tica desses conceitos. "Eafun
dacao permite que isso ocor
ra numa mesma linguagem e 
com ummesmo prop6sito. As 
acoes coletivas provocarao 
mudancas sociais e as ac6es 
individuais se potencializarao 
porsiso." 
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T INSTITUigOES DA FFC 

Orgaos cuidam do pao nosso de cada dia 
TATIANA FAVARO 

E PAULO MARTINELLI 
tfavaro@rac.com.br 
martinelli@rac.com.br 

E ntre as institui-
96es de pesquisa 
e desenvolvi

mento que compoem a 
Funda9ao Forum 
Campinas, seis delas 
estao voltadas direta 
ou indiretamente ao 
estudo dos alimentos 
presentes na mesa do 
brasileiro. 

Em conjunto, essas entidades 
cientificas cuidam desde o plantio 
de uma semente ou o nascimento 
de um animal de corte, ate o pro
duto final, ja processado e pronto 
para consumo. 

Criado por um decreto impe
rial de Dom Pedro II em 1887, o Ins
ti tuto Agronomico (IAC); a mais 
antiga das instituicoes da cidade, 
passou ao do.minio do Rstado cin
co anos depois. Foi instalado em 
Campinas em funcao da cafeicul
tura e do entroncamento ferrovia
rio, e per maneceu na regiao por se 
consolidar nela um grupo sintoni
zado com o desenvolvimento cien
tifico e economico. Vista do pr~dlo central do IAC: criado em 1887 por decreto imperial, lnstituto e o orgao de pesqulsa mals antlgo de Campinas 

0 IAC atua nas areas de pesqui
sa e desenvolvimento da producao 
vegetal. Estuda e monitora a ques
tao ambiental, com enfoque em 
solos, agua e clima, com objetivo de 
garantir a sustentabilidade dos sis
temas de producao agricola . A enti
dade trabalha com melhoramento 
genetico vegetal: ja criou e colocou 
a disposicao do agricultor mais de 
600 novas variedades ou cultivares 
de plantas, pesquisa tecnicas de 
reconhecimento e fertilidade de 
solos tropicais e e o responsavel 
pela criacao e instituicao de meto
dos de analise e sistemas de quali
dade para laboratorios. Monitora 

o clima e sua ligacao com a produ
cao agricola (por meio de previsoes, 
balancos, e alertas, inclusive para 
a Defesa Civil). 0 instituto busca e 
divulga melhores tecnologias para 
sistemas de producao vegetal ( cala
gem, preparo do solo, espacamen
tos, epocas de plantio, zoneamen
tos agroecologicos); pesquisa meca
nizacao agricola, desenvolvendo 
maquinas e operacoes mecaniza
das mais eficientes e produtivas; 
orienta a conservacao do solo e apli
cacao de recursos de maneira mais 
eficaz. Produz plantas melhoradas 
(sementes, rizomas, mudas, etc.) e 

presta servicos laboratoriais espe
cificos como analise de solos (qui
micas e fisicas), identificacao de 
plantas, insetos, patogenos e doen
cas. Alem disso tudo, faz o treina
mento profissionalizante de estu
dantes e de profissionais, e man
tern curso de pos-graduacao em 
Agricultura Tropical e Subtropi
cal, reconhecido pelo MEC.(Minis
terio de Educacao e Cultura). 

houvesse uma interacao entre as 
instituicoes piiblicas e privadas 
que a qui se instalaram, traduzida 
na for malizacao da Fundacao 
Forum Campinas", diz o pesquisa
dor Eduardo Antonio Bulisani. 
"Ela sera um dos mais importan
tes espacos para a discussao dos 
destinos da Ciencia e Tecnologia e 
das instituicoes do setor, um espa
co para maior aproximacao entre 
a oferta ea demanda de conheci
mentos nas suas mais variadas 
vertentes, uma oportunidade de 
troca de experiencias, buscando o 
desenvolvimento institucional 

"Campinas se transformou, 
com o tempo, em um dos maiores e 
mais importantes polos de desen
volvimento cientifico e tecnol6gi
co do Brasil. Nada mais logico que 

Biologico 

Uma fruta 6onita na m esa, uma lavoura .., 
produtiva e livre de pragas, produtos de origem 
animal com qualidade comprovada. Os alimen
tos saudaveis de nosso dia-dia devem muito de 
sua existencia as entidades de pesquisas volta
das para o setor agropecuario, como o Instituto 1 

Biologico. Criado em 1927, o instituto tern uma 
unidade campineira, o centro Experimental Cen
tral, que esta na cidade ha 66 anos e tern como 
funcao basica a sanidade vegetal. Na pratica, 
explica Antonio Batista Filho, diretor tecnico lz: tecnologia para sistemas de produ~ao animal 
da unidade local, o que se faz aqui e estudar o 
controle e combate a pragas de culturas com z~ou.oLtti.seii:llclo<Jnuuia-.-...:.;....::::....,o_ __ .:..--"'-''----'--'C..:.:.......:..-_ 

importancia economica. 
Entre essas pragas, o inimigo de todo dia dos 

pesquisadores do centro, estao acaros, insetos, 
fungos, bacterias, ervas daninhas e nematoides. 
Ou seja, sea bela fruta sobre a mesa do consumi
dor esta ali, e porque pessoas treinadas empreen
deram esforcos significativos para que isso acon
tooesse. Em~,a~do instituto pres
ta uma serie de servicos a comunidade, servicos 
estes que englobam assessoria e consultoria, tes
tes de eficiencia para o registro de produtos fitos
sanitarios, laudos para produtos exportaveis, pes
quisa de controle e producao de agentes alterna
tivos de controle de pragas e testes de residuos. 

As origens do Instituto Biol6gico remontam 
a 1927 e o fato que levou a sua criacao foi uma 
praga identificada na lavoura do cafe. 0 plantio· 
de cafe era a base da agrqpecuaria paulista da 
epoca, e o surgimento da "broca", que perfurava 
os frutos e, por isso, causava a desvalorizacao do 
produto, foi avaliada como um desastre para a 
economia do Estado. Como tempo, o instituto foi 
ganhando novas funcoes, entre elas o estudo do 
combate a doencas de animais. 

Sobre a Fundacao Forum Campinas, Batis
ta louva os esfor cos para a concretizacao da en ti -
dade e avalia como positivo o inter-relacionamen
to entre os dirigentes das instituicoes integran
tes. "Um nao sabia exatamente o que o outro fazia 
ea fundacao esta modificando esse quadro", fri-
sa Batista. • 

Desenvolver e transferir tecnologia e insumos 
para a sustentabilidade dos sistemas de producao 
animal ea met.a que, desde 1905, move o Instituto de 
Zootecnia (IZ), fundado como Posto Zootecnico Cen
tral, na Mooca, em Sao Paulo. Transformado poste
riormente em Departamento de Producao Animal 
(DPA), fu:~ da.Secretaria da.Agricultura do Esta
do, s6 foi transferido para Nova Odessa, com o nome 
que utiliza atualmente, em 1975. Na cidade ja fun
cionava a Fazenda-de Seleca,o do Gado Nacional da 
Raca Caracu, onde foram realizadas as primeiras 
selecoes desse tipo de bovino no Pais. 

, Por estar na regiao de maior concentracao de 
atividades agropecuarias, tecnol6gicas e cientifi
cas do B:i;-asil, o IZ tern cumprido a funcao de pro
duzir pesquisa, tecnologia e transferir conhecimen
to nas areas de bovinos de corte e de leite, suinos, 
ovinos, caprinos, bubalinos, eqiiinos, vitelos, abe
lhas, bieho-da-seda e plantas forrageiras. Introdu
ziu tecnicas de inseminacao artificial e foi o pio
neiro no processamento de dados de provas zootec
nicas. Sempre buscou contribuir para o desenvol
vimento do processo produtivo animal, com refle
xos diretos na economia paulista e nacional. A enti
dade emprega 200 funcionarios e 38 pesquisadores. 

110 valor do IZ na historia da pecuaria e incon
testavel. Ele tern muito a eontribuir com a Funda
cao Forum Campinas", diz o diretor tecnico de depar
tamento do instituto, Antonio Alvaro Duarte de Oli-
veira. 

Cati 

Desde 1967, a Coordenaaor1a de Assist'efi
cia Tecnica Integral (Cati), 6rgao da Secre
taria de Agricultura e Abastecimento do Esta
do de Sao Paulo, presta servicos e oferece pro
dutos a agricultores e pecuaristas e esta pre
sente em todos os municipios paulistas, nas 
Casas de Agricultura. Nesses locais, enge
nheiros agronomos e medicos veterinarios 
dao informacoes e promovem o desenvolvi
mento rural sustentavel. Eles adaptam, difun
dem e transferem tecnologias da producao 
agropecuaria; capacitam e treinam profis
sionais e produtores ligados ao agroneg6cio; 
fiscalizam e controlam a qualidade dos insu
mos agropecuarios, produtos e subprodutos 
de origem animal e vegetal; desenvolvem 
mudas, sementes e matrizes de qualidade 
superior; e asseguram a conservacao do solo 
e agua no Estado. 

A Cati tern o compromisso de fazer che
gar ao homem do campo tecnologias que pos
sibilitem o aumentcda1M'©'ni1ltvim'l':produti~ 
dade. "Participando do forum, a Cati preten
de contribuir para o desenvolvirnento susten
tavel regional, buscando, com acoes participa
tivas, maior envolvimento da comunidade no 
conhecimento e solucao dos problemas liga
dos aos agronegocios e maior aproveitamen
to das potencialidades regionais, com o neces
sario respeito ao meio, ambiente", afirma o 
engenheiro agronomo da Divisao de Exten
sao Rural, Joao Brunelli ,Junior. 

A entidade for nece sementes e mudas com 
garantia de origem genetica a precos acessi
veis, por meio da Divisao de Extensao Rural 
(Dextru) e do Depar tamento de Sementes, 
Mudas e Matrizes (DSMM). No suporte a esses 
setores, atua o Departamento de Comunica
cao e Treinamento (DCT), e os centros de 
Comunicacao Rural (Cecor), de Treinamento 
(Cetate), de Informacoes Agropecuarias (Cia
gro ). Possui 40 Escritorios de Desenvolvimen
to Rural (EDRs), possibilitando ac6es prati
cas de desenvolvimento do agronegocio. 

· Ital fornece apoio tecnico para o setor alimenticio 
~ Pesquisa, desenvolvimento .-------------. liacao de propriedades fisicas de aumento de competitividade e baseado na oti-

1

, e assistencia tecnol6gica para )'I engenharia, propriedades fisi- mizacao de processos produtivos, introducao 
as industrias do setor alimenti- cas, quimicas e reologicas de ali- de ~novacoes tecnologicas, desenvolvimento de 
cio sao as bases da atuacao do mentos frescos e processados, produtos e processos de fabricacao ineditos, 

1 Instituto de Tecnologia de Ali- . ~ laboratorios de cromatografia, apoio tecnologico na implantacao de novas 
mentos (Ital). Fundado em Cam- espectrometria, eletroforese, empresas e treinamento de pessoal. Para o setor 
pinas em 1969, o instituto e um microscopica,oticaeeletronica, publico, a contribuicao do instituto se da na 
orgao da Secretaria de Agricul- ,,_.~.. laboratoriosdepropriedadesfisi- assessoria a orgaos governamentais em estu-
tura e AbastecimentodoEstado co-mecanicas e de barreira a dose projetos,elaboracaodenormasepadroes 
de Sao Paulo e referencia nacio- gases ea vapores de embalagens e definicoes de politicas publicas. 
nal do setor de alimentos. .___.....____, plasticas, metalicas, celulosicas Para o diretor-geral do Ital, Luis Fernan-

A infra-estrutura do Ital e Madi: "As entldades e de vidro e, completando a base do Ceribelli Madi, afuncao basica da Fundacao 
composta por plantas-piloto onde nunca trabalharam de de trabalho, o bioterio. Forum Campinas ea integracao das entidades 
sao processadas frutas, vegetais, forma lntegrada" A atuacao do Ital tern como que a compoem. "As entidades nunca trabalha-
carnes, laticinios, chocolate, beneficio economico direto o ram de forma integrada", lembra Madi, citan-
macarrao, paes, bolos e biscoitos. Alem disso, apoio no aumento da competitividade das do que o objetivo fundamental da uniao e o 
essa estrutura con ta com laboratorios para ava- empresas nos mercados interno e externo. Esse desenvolvimento da sociedade. 

t_ - -------------- -------------------- ______________ _, 

Embrapada 
suporte para 
o agroneg6cio 

A Empresa Brasileira de Pes-
q uisa Agropecuaria (Embrapa), 
orgao do Ministerio da Agricultu

... 
._ ... 

ra, Pecuaria e Abastecimento, foi r , 

criada em 26 de abril de 1973, com ... 
a missao de buscar solu~oes para ,. 
o desenvolvimertto sustentcivel do ' 
agronegocio brasileiro. Para isso, 
estuda geracao, adaptacao e trans
ferencia de conhecimentos e tecno
logias em seus 37 centros de pes-

' I 

- quisa-, t:ues de seFvicos e 11 unida-..... -~, 
des centrais, estando presente em 
quase todos os Estados do Pais, nas 
mais diferentes condicoes ecol6-
gicas. 

Na regiao de Campinas, pos
sui tres centros de pesquisa (Infor
matica, Meio Ambiente e Monito
ramento por Satelite) e um escri
t6rio de transferencia de tecnolo
gia, que tern o objetivo de levar 
aos produtores rurais os resulta
dos dos trabalhos desenvolvidos 
pelos pesquisadores. 

Criar solucoes para o desen
volvimento sustentavel do agro
negocio brasileiro, por meio da 
geracao, adaptacao e transferen
cia de conhecimentos e tecnolo
gias de informacao e de bioinfor
matica e, a missao da Embrapa 
Informafica Agropectfafra, ~cna
da em 1985. Destaca-se pela cria
cao de produtos e servicos tecno
logico~ de informatica, qualidade, 
metodologia de desenvolvimento 
e integracao de sistemas e proces
sos. Atua nas a reas de engenharia 
de sistema, computacao cientifi
ca e tecnologia de comunicacao. 

Outra unidade instalada na 
regiao, a Embrapa Meio Ambien
te esta localizada em Jaguar iuna 
e, desde sua instalacao, em 1982, 
tern evoiuido e atuado de forma 
mais abrangente em prol de ques
toes ambientais. 

Satelite 
Ja a Embrapa Moniforamen

to por Satelite tern prestado servi
cos no setor de monitoramento 
orbital das atividades agricolas. 
A unidade, criada em 1989, pesqui
sa, adapta, avalia e torna disponi-

• veis conhecimentos e informacoes 
or iginados de aplicacoes de geo
tecnol6gias. A unidade presta ser
vicos a orgaos piiblicos ea inicia
tiva privada para veneer desafios 
ambientais e agropecuarios. • 

Para o chefe-geral da Embra
pa Informatica Jose Gilberto Jar
dine, o fato de a empresa ser inte
grante da Fundacao Forum Cam
pinas permitira o repasse de 
conhecimento, tecnologia e infor
macao a um nfunero maior de pes
soas. "E isso inclui nao s6 o traba
lho que os centros de pesquisa de 
Campinas desenvolve, mas tam
bem toda a pesquisa desenvolvida 
pelas demais unidades da Embra
pa", diz Jardine, que faz parte do 
conselho curador da FFC. 

+ 
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T IMST:ITUif;OES DA FFC 

YATIANA FAVARO 
.t:favaro@rac.com. br 

w"" ~,.., • A produ9ao cientifica e tecnol6gica 
' das duas universidades que inte

• . gram a Funda<;ao Forum Campi
~. T;:Zas ,(FFC) e um dos mais preciosos tesou-
,· "~ OS da regiq,o. • 
' ' • 

Juntas, a · Pniversidade mentos essenciais para o 
EstaduaJ. de Campinas <Uni- 'desenvolvimento economico 
camp) e aPontificia Universi- e social de nosso Pais", com
dade Catolfca d e Campinas pleta o reitor. 
(PUC) te::m'40 m il alunos· em Criada por lei em 1962, a 
seuscursos de gr:aduacao;' qua- Unicamp, comecou a ser cons
se 15 mi1. nos programas. de truida em 5 de outubro de 
p6s-grad-uacao, cerca de 3 mil 1966, gradativamente, ao lon
professores, novecampi, qua- go das decadas de 70e80. Ape
tro unidades hospitalares e30 sar de ser considerada uma 
bibliotecas, sem fa1ar no qua; instituicao jovem, a Unicamp 
drodefuncionarios,laborato- ja conquistou forte tradicao 
rios, corr1plexos esportivos e no ensino, na pesquisa e na 
outros servicos que elas ofe- prestacao de servi~os a socie-
recem. dade. 

Para seus representantes, A universidade tern cinco 
integrar a FFC e, sobretudo, campi: em Campinas, Piraci
promove J' o 4esenvolvimen- caba, Limeira, Paulinia e 
to cultural de Campinas e Sumare-ecompreende21 uni
regiao, fazendo a popula'cao dades de ensino e pesquisa. • 
tomar gbsto pela ciencia e Possui tres unidadeshospita
pela tecnologia, eperceberem !ares e cobre 90 municipios, 
o quao presente ela se faz em uma populacao de 5 milhoes 
seu cotidiano. Mais: e tornar de pessoas. Tern, alem de 25 
o munici:pio ainda mais atra- nucleos e centros interdisci
tivo aos olhos-d.os,investicl.e-- plinares, dois.colegi.oS>tecn.i.-

res.r"Campinas e uma das cos e uma serie de unidades 
raras cidades brasileiras e de apoio, num universo onde 
latino-americanas que con- convivem cerca de 30 mil pes
tam com um polo de produ- soas e se desenvolvem milha
cao cientifica e tecnologica res de projetos de pesquisa. 
capaz de constar no mapa da Este ano, a Unicamp 
ci~ncia e da tecnologia mun- matriculou 13,6 mil alunos 

Padre David (esq.) e l[lrlto Cruz: reltores das unlversld~es de Campinas celebram a unlao da entldades que compoem a FFC 

p dial. Isto tern feito da cidade e:m.56 cursos de graduacao e 
e da regiao um dos mais reco- 12, 7 mil, em 120 programas de 
mendados polos para investi- pos-graduacao. A universida
mentos, atraindo oporri.m.ida- 1 de res;ponde por 15% da tota
des de dentro e de fora''das • lidade de teses de mestradde 
fronteiras do Pais''; coinenta doutorado em. desenvolvi-

• o reitor da Unicamp, Ca,rlos mento no Pais. Cerca de 90% 
Henrique de Brito Ctuz. "So de seus 1.800 professores 
este fato basta para dar a ini- atuam em regime de dedica
ciativa da RAC, de tematizar cao exclusiva e 94 % tern titu
as instituicoes de pesq·uisa' lacao de no minimo doutor. ' 
existentes na cidade e em seu Dos 1.865 pos-graduandos 
entorno, um sentido editorial que defenderam teses de mes
dos mais justificados. Mais trado e doutorado na Uni
importa'n'fe, -poretfi~"e"a C'on:st "' camp em '2002, "ma1s ~de 60 % 
tatacao de que, cada vez mais, contavam com bolsas de estu
as pessoas se interessam do de agendas federais ou do 
pelos assuntos da ciencia por Estado de Sao Paulo -Conse
saberem que a ciencia, tecno- lho Nacional de Pesquisa 
logia e inovacao sao, hoje, ele- (CNPq), Coordenacao de 

T PESOUISA D E PONTA 

Aperfeicoamento de Pessoal 
de Nivel Superior (Capes) e 
Fundacao de Amparo a Pes
quisa do Estado de Sao Pau
lo (Fapesp). 

Para facilitar a divulga
cao do trabalho realizado em 
seus campi, a Unicamp con
ta com um escritorio de difu
sao e transferencia de tecno
logia, porta de entrada para 
os empresarios que necessi
tam modernizar seus proces
sos industriais, atualizar 
recursos humanos ou incor
porar os frutos da pesquisa 
da universidade a sua linha 
de producao. 

outros estudantes nos 48 cur• 
sos de p6s-graduacao. Tern 
1.142 professores, a maioria 
com titulos de mestres e dou
tores, 1.507 funcionarios, 76 
laboratorios, 10 bibliotecas e 
um complexo esportivo com 
24 quadras, salao de ginasti
ca e danca, sala de muscula
cao, piscina, campo de fute
bol, pista de atletismo e are
na para volei de praia. A PUC 
registra, em seu hospital uni
versitario e clinicas, cerca de 
420 mil atendimentos por ano. 

Em 2003, o reitor, padre 
Jose Benedito de Almeida 
David, e o vice-reitor, padre 
Wilson Denadai, trabalha-

Planejamento - ram para definir o Planeja-
Fundada ha 62 anos, a mentoEstrategicoinstitucio

PUC tern quatro campi em nal, compromisso da PUC 
Campinas. A universidade com a comunidade universi
possui 20,4 mil alunos em 41 taria e os orgaos superiores 
cursos de graduacao e 1,5 mil da educacao nacional ate 

2010. Com base nesse docu
mento, a universidade vai 
buscar o futuro que deseja: 
fomento, planejamento, 
acompanhamento e avalia
cao de projetos e atividades 
de extensao, buscando a inte
gracao da instituicao com a 
sociedade. 

Com o anseio de chegai: 
cada vez mais perto da comu
nidade, a PUC e uma das 11 
entidades que da suporte a 
Fundacao Forum Campinas. 
Seu reitor, padre David, pre
sidente do conselho curador 
da FFC, aposta no trabalho 
conjunto para o desenvolvi
mento tecnologico, cientifi
co e culturai da cidade e da 
regiao. "Essas instituicoes, 
juntas e sem perder suas 
caracteristicas peculiares, 
podem oferecer um grande 
salto de qualidade nos servi-

T MUNDO DIGITAL 

cos que elas prestam a comu
nidade, colocando-se a servi
co da qualidade de vida e da 
construcao de uma nova cul
tura", afirma. 

A PUC, diz ele, cuja atua
cao e pautada pelas necessi
dades locais (de Campinas e 
regiao), vem se preparando 
para dar esse passo.· "Esta
mos tentando veneer o desa
fio: construir cada vez mais 
aliancas", afirma o padre 
David. Os primeiros frutos 
ja estao sendo colhidos, 
garante o reitor. "As institui
coes de pesquisa estao sain
do do isolamento e isso e um 
grande avanco. Uma entida
de descobre o potencial da 
outra e essa complementa
riedade e o motor da FFC. A 
gente se ap6ia, cresce jun toe 
isso reflete na cidade, na 
regiao." 

LNLS revela segredos da materia Cenpra atua na area de informatica 
Em varios paises, 
fisicos, quimicos 

e bi6logos se 
dedicama 

compreender cada 
vez mais aspectos 
das propriedades 

dos materiais. 

No Laboratorio Nacional 
de Luz Sincrotron (LNLS), 
em Campinas, e isso o que 
acontece. La, como em pou-

oosscem.tus iguai~ rr@:tm:m'
do, desvendam-se os segredos 
da materia, o que torna pos
sivel o surgimento de medi
camentos mais eficazes e pre
cisos em sua acao terapeuti
ca e plasticos que se decom
poem mais rapidamente, por 
exemplo. 

Brum: as a~oes da FFC slnallzam respelto a socledade 

Para o diretor geral do 
LNLS, Jose Antonio Brum, 
"as aeoes projetadas pela Fun
dacao Forum Campinas sina
lizam respeito a sociedade, 
que deve ser permanentemen-

te mobilizada e informada 
sobre as atividades de Cien
cia, Tecnologia e Inovacao 
realizadas na regiao, um inve
javel polo de desenvolvimen
to a servico do Brasil".(TF) 

T TELECOMUNI CA(:A O 

CPqD difunde·tecnologia nacional 
0 CPqD (Centro de 

Pesquisae 
Desenvolvimento em 
Telecomunic~oes) e 

destaque entre os 
grandes centros de 

pesquisas de 
telecomunic~ao 

. mundiais. 

Fundado em 1976, o CPqD 
eumaex-estataldoantigoSis
tema Telebras que, desestati
zada, atua hoje em dia como 
uma entidade autonoma de 
direito privado. Para este ano, 
o centro projeta um fatura
mento de R$ 230 milhoes, o 
que representa um aumento 
de 25% sobre os R$ 188 
milhoes registrados em 2002. 

Basicamente o CPqD 
desenvolve e comercializa tee-

nologia de ponta para as 
industrias, softwares para 
empresas de telecomunica
coes e energia e tambem para 
administracao publica. 0 car
tao magnetico utilizado em 
um milhao e meio de telefo
nes publicos instalado~ em 
todo o territorio brasileiro e 
o produto mais conhecido do 
Centro. 

Atualmente a presenca 
do CPqD extrapola as frontei
ras nacionais. Na America 
Latina, o centro atua desde 
2001 em paises como Argenti
na, Bolivia, Colombia, Mexi
co e Venezuela, por meio de 
parcerias com distribuidores 
e empresas capacitadas .. Um 
ano antes, o centro tecnologi
co estendeu sua presenca ao 
Vale do Silicio, nos EUA, com 
uma estrutura operacional 

independente da sede no Bra
sil. Instalado em San Jose, 
California, o CPqD USA, com 
100% de capital brasileiro, 
destaca-se como um dos prin
cipais provedores de solucoes 
de tecnologia e principal difu
sor de tecnologia brasileira 
no competitivo e gigantesco 
mercado norte-americano. 

De acordo com o presi
dente do CPqD, Helio Mar
cos Machado Graciosa, ha 
tempos Campinas e tida 
como polo de ciencia e tec
nologia ea Fundacao Forum 
Campinas (FFC) vem para 
formalizar esse polo. Para 
ele, a fundacao traz benefi
cios gerais para a regiao e 
ajuda a aproximar as entida
des integrantes dos gover
nos municipal, estadual e 
federal.(PM) 

PAuLo M ARTINELLI 
martinelli@rac.com.br 

Desenvolver e 
implementar 

pesquisas 
cientlfzcas e 

tecnol6gicas no 
setorde 

infornuitica. 

Esta e a missao funda
mental do Centro de Pesqui
sas Renato Archer (Cenpra), 
uma unidade de pesquisa do 
Ministerio de Ciencia e Tec
nologia (MCT) fundada em 
1982 e estabelecida em Cam-

pinas. O Cenpra conta atual
mente com uma infra-estru
tura altamente qualificada 
e 12 laboratorios, base de tra
balho para cerca de 230 pes
quisadores, pessoas que se 
dedicam a qualificacao de 
produtos e processos da Tec
nologia da Informacao, 
engenharia de prototipos e 

. produtos da Tecnologia da 
Informacao, projetos espe
ciais de pesquisa e desenvol
vimento, informatizacao de 
sistemas socioeconomicos 
de meio ambie'nte e infra
estrutura e aplicacoes na 
internet. 

0 Cenpra tambem pro-

move e mantem varias acoes 
de cooperacao internacional. 
Essas acoes de cooperacao 
envolvem diversas institui
coes de pesquisa e de ensino 
americanas, europeias e 
asiaticas. 

Para o diretor do Cen
pra, Carlos Ignacio Zamitti 
Mammana, a Fundacao 
Forum Campinas "beneficia 
o complexo socioeconomico • 
da cidade" . .A,o mesmo tem
po, facilita a integracao 
entre as entidades que o 
compoem, o que, por conse
quencia, ira facilitar a inte
racao com todos os setores 
da sociedade. 

+ 
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. ~ u ma das princi-
, :-:t . pais propost(!S 
• • da Funda~ao 

Forum' Campinas 
(FFC) e desenvolver e 
instituir projetos cultu
rais • ha regiiio, para 
criar vinculos tnaiotes 
com a sociedade efazer 
crescer o interesse da 

t popula¢,o'pela Ciencia 
e Tecnologia. 

-A.lem de or,ganizar eventos 
pr6pr ios, como'foruns de debates 
~ mostras de ciencia, e de incenti
va:r e apoiar as iniciativas dos ins
.titutos de pesquisa, a FFC elabo
rou um projeto para difundir a pro
ducao cientifica e tecnologica da 
regiao de forma mais acessivel. 

Os "Polos Culturais" serao espa
cos para a comunidade estar em 
contato com informacoes sobre fisi
ca, astnmsica, qllllm?ira, bio1ogia e 
tecnologia. E estar em contato, nes
se caso, e literalmente tocar, sentir, 
ver, ouvir, experimentar. 

" A coordenadora do Departa- , 
·mento de Relacoes Externas da 
PUC-Campinas e membro da FFC, 
Maria • Amelia ,Devitte Ferreira 
D'Azevedo Leite, afi.rma que, num 
primeiro momento, os polos cultu-

1 rais serao instalados em parques, 
pracas, shoppings e outros espac;:os 
- publicos ou privados -ja existen- . 
tes em Campinas. "E importante 
que esses locais sejam amigaveis, 
atrativos e que os experimentos e 
informac;:6es nele existentes este
jam ao alcance da compreensao do 
cidadao", diz. 

Os proprios integrantes da FFC, 
constituida por 11 institi.lic;:oes de 
pesquisa, reconhecem que o setor 
de Ciencia e Tecnologia esta muito 
relacionado ou direcionado a pro
duc;:ao propriamente dita ou, no 
maximo, aplicada aos setores produ
ti:vos. "Ela se origina em Campinas, 
mas sai do municipio de forma mui
to canalizada para esses setores. A 
absorc;:ao dessa produc;:~o cientifica 
e tecnologica ocorre de uma forma 
operacional e funcionalista", diz 
Maria Amelia. "A gente usufrui da 
tecnologia por meio de equipamen
tos, meios i:ie transporte, :inas nao 
chegamos a compartilhar dessa pro
duc;:ao de uma forma vivencial. A 
populac;:ao mal se da conta de que 
esses objetos que ela usa estao all 
porque a ciencia permitiu." 

Isso ocorre, segundo a coordena
dora, porque, na maioria das vezes, 
essa produc;:ao nao esta "traduzida" 
para o leigo. Para mudar essa rea
lidade, o projeto "Polos Culturais" 
sugere a criac;:ao de ambientes inte
rativos, nos quais essa producao 
cientifica e tecnologica possa estar 
nao soddsp0niv.el,,mas.tambemtra
duzida de forma estimlilan'te e ins-
tigante. "A intenc;:ao e levar esse 
conhecimento de uma maneira ludi
ca, e tornar disponivel o saber cien
tifico e os recursos tecnologicos de 
umjeito mais divertido, ao alcance 
do grau de compreensao de cada 
pessoa", afirma Maria Amelia. 
"Alem de brincar com a ciencia, o 
cidadao podera se sentir parte do 
desenvolvimento dela, experimen
tando as novidades tecnol6gicas e 
podendo opinar sobre elas .. Em sin
tese, significa dizer a populac;:ao que 
ciencia e algo muito borne interes
sante." 

'os modelos 
Para desenvolver o projeto 

"Polos Culturais", a equipe de Maria 

Espat;o Cultural 
Exemplode 
espa~o cultural, 

• "Voltado para a 
difusao de 
conhecimento: 
Museu de Cien.cia 
e Tecnologia 
da PUC-RS 
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da universidade: 0 museu tern 22 
mil metros quadrados de area cons
truida, onde ha espac;:os especial- ' 
mente desenvolvidos para crian
c;:as, ambientes com elementos da 
historia natural , fisica, quimica, • 
biologia. , 

Outtas 'referencias para o pro
jeto "Polos Gultu.rais\' foram o Par
que da Ciencia, criado pelo gover
no Jaime,Uerne,.r no Parque Caste- ; 
lo Branco, antigo parque de expo
sic;:6es agropecuarias do Parami, e 
o Instituto do Tropico0Su bumido e ' 
Memorial do Cerrado, da Univer- 1 

sidade Cat61ica de Goias. • • 

Realidade 
Ao men cionaressas e~perien- I 

cias, a coordenadora afirma que a ; 
func;:ao da FFC e perisar nos cami- : 
nhos e possibilidades· para reve- ! 
lar nao s6 a producao, mas a iden- : 
tidade cientifica e tecnol6gic~ de i 
Campinas: hoje adormecida. E , 
muito iniportante, porem, nao : 
criar mitos sobre 'o que o conjun- : 
to dessas 111 •instituicoes podera , 
realizar, diz o diretor executivo da . ! 
fundac;:ao:, Eduardo Gurgel do ' 
Amaral. "'JIDtperfenoias dffiftencia- , 
das custam recursos, necessitam 
de equipariientos e equipes que 
trabalhem para torna-las reais. No 
mundo, existe uma serie de expe-

, riencias perfeitamente via:veis, s6 
que por tras delas, alem de cabe
c;:as pensando, ·ha:via poder : e 
dinheiro. Normalmente era _o 
governo que tbcava esses projetos. 
Mais:-a ideia ;vjnha do govemo{', 
diz. "A gente esta ciente de que isso . 

--. nao e tao..facil. de oco:rrer aqul. j 
10 QuaS'e· imp@ssivel." "'~ ! 
i • st~ Podan'to;;.ai fundacao pref ere ' 
, it nao pforrteten;sofisticacao. Ali; .9 

_ , . . . f, rlema,e tepinioiativa; ser criativo e ; 
Predlo do Lago do Cafe: area e cogltada para abrlgar centro cultural _da Funda(:ao F6rum Campinas ., , tlaproveitarroqµeise tern. "A Funda-

Amelia foi buscar modelos no mun
do inteiro. E encontrou varias expe
riencias bem sucedidas, inclusive 
no Brasil. 

Em Paris, por exemplo, o gover
no reabilitou uma area utilizada 
durante 100 anos como matadouro 
e construiu ali o,-Parque de La.Vil
lette, um espa~o voltado para a difu
sao da Ciencia e Tecnologia, todo 
interativo. "Era uma area com um 
estigma social muito ruim, que foi 
transformada em um ambiente de 
c_onvivio e conhecimento", afi.tma 

' • , ,,, ,9ao reune,11:iins.tituic;:6es de peso.e 
Maria Amelia. 0 empreendiinen- Expo 98 e, posteriormente, foi aber~ , a gente tern cuidado, responsabiJJ- , 
to, voltado para a difusao da Cien- to ao publico. .., dade com ,0 ,$JU~ ,fala e como fala. 
cia e Tecnologia, e todo interativo. ~ ., ijntaQ; a ~QP0S.4l dos Polos Gulm- , 
La, somente a vegetac;:ao e natural. No Brasil . , ,... , .. rais e .. µm. gxap.rte:esqueleto. Que a , 
O restante, como sons de insetos e Para driblar o estigma de que gente vai comec;:ar devagar, peque- 1 

animais, e produzido tecnologica- experienciasbemsucedidassoexis- no,instalahdoessesespac;:osdefor- ; 
mente. tern no exterior, a Fundacao Forum ma viavel, dentro da nossa realida-

Outro,exemplo internacional, ,,.,. Campinasvaleu-sedeexemplosbra- de, para que, futuramente, possa
cita Maria Amelia'., e o Parque das sileiros de disseminac;:ao do saber. mos ten tar trazer investimentos e, 
Nac;:oes,emLisboa, umaantigaarea O Museu de Ciencia e Tecnologia assim, tornarpossiveis iniciativas 
portuaria, a cerca de 5 quilometros da PUC-RS foi um deles. Trata-se de maiores", completa o diretor. 
do Rio Tejo, que de deposito de lixo um espac;:o do campus central da Segundo Gurgel, um dos 
industrial se transformou em um PUC do Rio Grande do Sul, onde aspectos mais interessan tes do 
centro de lazer. 0 parque sediou a hoje funciona o parque tecnologico projeto ea possibilidade de adap-

tar locais ja existent.es para rece-
ber os experimentos de C&T, como 

Cidade tern var-ias areas disponiveis 
o Parque Taquar a1: o' Lago do 
Cafe, o Parque Ecologico, entre 
outros. A fundac;:ao, diz o diretor, 
nao tem a pretensao de, sozinha, 
tornar viaveis·esses espac;:os. "Os 
institutos podem fazer isso, a ini
ciativa privada pode, a Prefeitu-

A oolocac;:ao de alguns 
brinquedosbaseadosnas 
leis da fisica, informa900s 
sobre historia e biologia 
e elementos da quimica 
em espac;:os publicos e 
uma alternativa para ini
ciar o projeto. "A carave
la do Parque Taquaral, 
por exemplo, ipm-dre <se 
transformar num polo 
cultural", comenta o dire
tor Eduardo Amaral. ". 
Assim comecamos a fazer 
com que o publico tenha 
acesso a informaeoes, Isso 
nao pode ocorrer de for

r I 
exercicio, para mosttar 
que nao ha a desculpa 
de faltar lugares:" 

Os shoppings tern 
potencial para terem 
areas de exposic;:ao per
manente, dizem Maria 
Amelia e Gurgel. "Nao 
precisamos de nada 
'StYrn,1irr:ado. Podemos 
comec;:ar pelo simples, 
para ir criando esse 
vinculo com a comuni
dade. Uma mostra de 

·' Ciencia e Tecnologia e 
algo perfeitamente pos-Caravela: local pode abrlgar centro cultural 
sivel", declara o diretor 

executivo da FFC. ma ostensiva, portanto, devagar, e 
possivel buscar essa interac;:ao de 
forma mais amigavel." 

Segundo Maria Amelia Leite, 
integrantes da FFC fizeram uma 
especie de exercicio para 1.dentifi
tar alguns lugares com potencial 
para abarcar os polos. "Ha locais 
no eixo de Viracopos, no eixo da 
Fepasa, nas proprias entidades, 
como Ital, IAC e Cati, que tern gran-

des areas que pod.em serutilizadas 
para a construcao de ambientes 
interativos, alem de, claro, as uni
versidades", contabiliza. As areas 
de protec;:ao ambiental de Campi
nas, Sousas e Joaquim Egidio, o 
Parque Ecologicd, a Lagoa do 
Taquaral, o Parque Portugal, a Pra
ca Arautos da Paz e outros locais 
tambem podem ser usados para 
essefim. "O que nosfizemosfoi um 

Segundo ele, depois de juntar 
um certo numero de empreendi
mentos com essas caracteristicas, 
sera possivel, no futuro, sentir que 
as pessoas que cbegam·a Campi
nas a associam a Ciencia e Tecno
logia, quase que instantaneamen
te. "Estou falando da cidade, mas 
isso pode ser ampliado para toda a 
regiao", afirma GurgeL (TF) 

ra pode. A proposta se autoviabi-
liza. E, se houver um acordo entre 
diversas forc;:as sociais, todo mun-
do passa a absorver uma parte des-
sa responsabilidade, dentro de 
suas possibilidades", ressalta 
Gw:gsal .. "Dessa,funma.:,.er~ 
vel ciiar uma Iaentidade para o 
projeto, na qual estejam implici
tas as iniciativas de todos esses . 
agentes, publicos e p1:ivados.'' 

Os integrantes da FFC abrem, 
assim, suas portas para represen- 1 tantes da J.n!ciativa publica e l)ri- t 
vada intetes~acl,o~·em particip~r , fj 
dessa mudanc;:a. "Mais que tudo, f fi" 
queremos,criar uma li.p.guagem: , "'i!f 
construir uma cW.tura ~ocial, cien- f it 
tifica e tecn6logica", salienta Maria ! ffl 
Amelia. ",S~bemos que e uma ini- r ,"' 
ciativa complexa, urn projeto ambi- : ,J 
cioso, mas te~os de acreditar nes- f ~ 
sa ideia, P,Orque se·a gente permi- r ~ 
tir qu~ as pessoas a compreendam, l 
!odas el~s_vao se ~entir capazes de l 
~terfe~rr e fazer 1sso se tornar rea- f 
lldade. . , " -,. • 

1 
I 
1 

Facilitar acesso a conhecimentos : 
-~ ·.r I 

lntegrantes da FFC afirmam 
que, apesar de Campinas concen
trar entre 15 % e 30% de toda a pro
duc;:ao cientifica e tecnologica do 
Pais, nao e possivel notar reflexo 
desse desenvolvimento nas areas 
sociais. "Pela logica, diriamos que 
o fato de Campinas ser esse polo de 
gerac;:ao de ciencia e tecnologia 
deveria fazer da cidade um grande 
celeiro de cientistas e jovens pes
quisadores. Seus setores educacio
nal e cultural deveriam ser_muito 
influenciados por essa produc;:ao e 

. sua realidade social deveria ser 
transformada por esses resultados. 
E isso nao acontece", comenta 
Maria Amelia Leite, da FFC. Segun
do ela, percebe-se o contrario: Cam
pinas apresentou, na ultima deca
da, resultados mais sofriveis que 

os de regioes que nao tern a menor : 
expressao em Ciencia e Tecnolo- ' 
gia. "Ou seja, dentro de um mundo 
tecnologico,, dentro de uma forma 
de produc;:ao-industrial, essa regiao , 
tern todas as caracteristicas neces- • 

. sarias para crescer, entretanto, .os • 
indicadores·humanos e sociais nao 
revelam esse tipo de resultado1', 
completa. • 

Segundo. Maria Amelia, o pro
jeto "Polos Ctilturais" tern a ambi
c;:ao de ser um caminho de difusao 
dessas informac;:6es, para fortale
cer nao somente a auto-estima da 
populac;:ao, mas tambem a socieda
de campirieira e da regiao, sua cul-
tura e educac;:ao. "Queremos criar 
acessos a essa produc;:ao de uma for-
ma socialmente compartilhada", 
afirma. (TF) 
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• NOVISSIMA ECO N OMIA 

POio de Campinas esti en1re os maiores 
PAULO MARTINELLI 
martinelli@rac.com. br 

E xistem no Brasil atual 33 polos de 
ciencia e tecnologia, centros que 
reunem entidades de ensino, 

pesquisa e empresas (1.295, no total, geran
do 73 mil empregos). Dois desses polos 
hrasileiros tern destaque mundial, Camp
inas e Sao Paulo. 

As cidades brasileiras 
. sao, ao l ado do polo austra
liano, as (micas configura
das corn.o centro de excelen
cia em ciencia e tecnologia 
do Hemisferio Sulnum mapa 
da ONU sobre o assunto. Este 
mapa da ONU e mais do que 
uma pr ova da importancia 
do polo de ciencia e tecnolo

, gia de Campinas no cenario 
mundial . Mas ha ainda um 

. outro d ado interessante: a 
revista especializada "Wired" 
classificou em edicao de 2001 
o polo Campinas como um 
dos 50 principais centros de 
ciencia e tecnologia do pla
neta. 

Aforcade.Camninas se 
deve as ' 11 erttidatles que 
compoem a Fundacao 
Forum Campinas e as 
empresas aqu i instaladas. 
Para dimensionar a presen
ca dessas empresas na eco
nomia local, calcula-se que 
estasrespondampor40% do 

• PIB de Campinas e regiao. 
Em termos de investimen
tos, um estudo da Secretaria 

' -Estadual de Ciencia, Tecno
-logia e Desenvolvimento de 

, ~sao Paulo mostra que o polo 
campineiro e responsavel 
por 15% das intencoes de 
investimentos no Estado de 

. Sao Paulo ate 2005. Em moe
da, esse percentual represen
ta cerca de US$ 8 bilhoes. Por 

estas caracterist icas, Cam
pinas se destaca como uma 
tipica comunidade que fin
ca raizes na Novissima Eco
nomia, aquele setor da eco
nomia que congrega as ino
vacoes de informatica e tec
nologia com os notaveis 
recentes progressos da bio
tecnologia e que tern como 
caracteristica fundamental 
a velocidade com que permi
te a geracao de novos neg6-
cios. 

Campinas possui a Cia
tec (Companhia de Desenvol
vimento do Polo de Alta Tec
nologia de Campinas), uma 
empresa municipal de eco
nomia mista, que tern a Pre
feitura como detentora de 
99% de suas acoes. As atri
buieoes da Ciatec sao o plane
jamento ea execucao da poll-

• tica de ciencia e tecnologia 
da cidade. Alem disso, a 
empresa de economia mista 
coordena a implantacao de 
empresas e entidades de pes
quisa cientifica e tecnologi
ca no Polo de Alta Tecnolo
gia, insfalaa.o em duas {u;:eas 
do Mun)cipfo, Q Parque I:e o 
Parque f l. Paralelamente; a 
Ciatec abr iga o Nucleo de 
apoio ao Desenvolvimento de 
Empresas (Nade), uma incu
badora de empreendimentos 
de base tecnologica. 0 Nade 
e um programa integrado, 

com diversos centros de Pes
quisa, Ciencia e Tecnologia 
de Campinas e seu alvo prin
cipal sao microempreende
dores ou empresas que este
jam desenvolvendo novos 
produtos ou servicos. 

A Ciatec ja foi respon
savel pela criacao de mais de 
30 empresas, geralmente 
empreendimentos que 
atuam na producao de fibras 
ot icas, raio laser, multimidia 
e Inter net, com um fatura
mento anual estimado em 
mais de R$ 20 milhoes. Essas 
empresas tern no rol de clien
tes alguns gigantes da econo
mia como Renault, GM, 
Petrobras, Lucent, Intelig, 
Brasil Telecom, Merck Sharp 

Ciincia e Tecnologia no Brasil - "" 
Nlimero de institui~oes, de grupos de pesquisa, pesquisadores e doutores 

lnstitui¢es 
Grupos 
Pesquisadores (P) 
Doutores (D) 
(D)/(P) em% 

1993 1995 1997 2000 2002 
99 158 181 224 268 

4.404 7.271 8.632 11.760 15.158 
21.541 26.799 34.040 48.781 58.891 
10.994 14.308 18.724 27.662 34.349 
51 ,04 53,39 55,01 56,71 60,38 

tr ~ 

• , . • .,·o·· • .:fonte: Conse ho Naci nal de Oesenvol imento ientifico e ec olo i o CNP 

T LrDERAN~A 

Estado e o principal centro 
: de ensino e pesquisa da AL 

0 Estado de Sao 
Paulo dispoe de 

u ma moderna rede 
de entidades 

ligadas a prod~iio 
cientlfzca e 

tecnol6gica. 

Universidades e centros 
de pesgu isa configuram o 
maior polo de ensino e pes
quisa n.ao s6 do Pais, como 
tambern. da America Latina. 

Sao P aulo responde por 
50% daprcxlucaonacionalde 
Ciencia e Tecnologia e e res
ponsavel pela formacao de 
68% dos d outores e 40% dos 
01estres brasileiros. Alem de 
Campinas, a Capital e as 
cidades d e Sao Carlos e Sao 
Jose dos Campos despontam 
como ce ntros produtores e 

• difusores de tecnologia e 
conhec imento. A tradicao 

_ industrial,a infra-estrutura, 
o apara -to logistico e a oferta 
de mao de obra quali.ficada 

-estao e n tre os fatores que 
contribuiram e contribuem 
para o status de grande cen
tro de Ciencia e Tecnologia. 

Para ilustrar, segundo 
dados da Secretaria de Esta
do de Ciencia, Tecnologia, 
Desenvolvimento Economi
co e Turismo, as tres univer
sidades estaduais, Universi
dade Estadual de Campinas 
(Unicamp), Universidade de 
Sao Paulo (USP) e a Univer
sidade Estadual Paulista (· 
Unesp) totalizaram, em 2000, 
74.554 alunos matriculados 
em cursos de graduacao e 
40.616 alunos em cursos de 
p6s-graduacao. Esses estu
dantes estao distribuidos por 
campi instalados em 22 cida
des do estado. 

Outros dados confirmam 
a posicao de Sao Paulo. Em. 
nivel superior, o Estado con
ta ainda com 14 Faculdades 
de Tecnologia (Fatecs), que 
atendem a mais de 11 mil alu
nos. Em nivel tecnico, 
somente as escolas vincula
das ao governo estadual aten
dem a mais de 100 mil alunos 
de nivel medio todos os anos. 

Alem das entidades vol
tadas a ciencia e tecnologia 
instaladas em Campinas e 
regiao, o Estado conta com 

outros centros do genera, 
como o Instituto de Pesqui
sas Tecnologicas (IPT) e o 
Instituto de Pesquisas Ener
geticas e Nucleares (!pen). 
Nesses dois institutos - que 
tambem contribuem para a 
formacao e treinamento de 
pessoal especializado, ofere
cendo cursos de p6s-gradua
cao profissional para mais 
de mil alunos - , trabalham 
mais de 800 pesquisadores. 
Toda a informacao cientifi
ca e tecnol6gica esta organi
zada, em todo o Estado de Sao 
Paulo, em uma rede de mais 
de 80 bibliotecas, centros que 
re(mem um acervo de cerca 
de 6,6 milhoes de obras. 

Em termos de producao 
intelectual, as univer sida
des estaduais paulistas con
tribuem expressivamente 
para a ciencia Brasil. De 
acordo com informacoes 
relativas a 1999, a Unicamp 
publicou 1.238 artigos, a USP 
publicou 3.033 ar tigos e a 
Unesp 767, representando, 
respectivamente, 10,2%, 
24,9% e 6,3% do total brasi
leiro do ano em foco. (PM) 

Europa: 
Reino Unido 

Finlindia 
Suecia 
Fran~a 

Espanha 
Alemanha 

& Dohme e Sadia. A Uni
camp, por outro lado, abriga 
outras duas incubadoras de 
empresas, onde se desenvol
vem empreendimentos de 
alta tecnologia. 

Pioneirismo 
A cidade ja detem uma 

tradicao centenaria em ter
mos gerais de ciencia e pro
ducao de conhecimento. Her
cules Florence, um dos 
inventores da fotografia 
morou aqui no seculo XIX, 
assim como o padre Landen 
de Moura, que antecedeu 
Marconi na invencao do 
radio. Maso primeiro marco 
significativo desta tradicao 
foi a implantacao do Institu-

Australia 
India 
Israel 
Japao 
China 
Cingapura 

to Agronomico de Campinas, 
em 27 de junho de 1887. 
Segue-sea instalacao de uma 
unidade do Instituto Biolo
gico em territorio.campinei
ro na decada de 30 e a cria
cao da Puccamp e da Uni
camp, os dois principais cen
tros de ensino superior do 
Municipio e da regiao. As 
universidades deram um sig
nificativo impulso na 
implantacao de um parque 
de ciencia e tecnologia na 
cidade. 

empresarial de alta tecnolo
gia, o'Tec1mo Park. 

0 espirito pioneiro da 
cidade continua a se revelar. 
Campinas ea primeira cida
de brasileira a abrigar, na 
divisa com o bairro Matao, 
de Sumare, um condominio 

La esta em implantacao 
o primeiro agrupamento de 
infogenomica do Brasil, 
cluster que tern entre OS 
empreendimentos a Alellyx 
e a Cana Vialis, empresas 
que tern uma origem 
com um, o esforco de pesqui
sadores brasileiros para o 
seqiienciamento genetico da 
bacteria Xylella fastidiosa, 
causadora do amaerlinho, 
uma doenca que tern efeito 
devastador nos laranjais. 0 
seqiienciamehto genetico da 
bacteria foi, inclusive, des
taq ue na "Nature", a mais 
conceituada revista cienti
fica do mundo. 
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Mapa da Ciincia e Tecnologia na RMC 

IAC - INSTITUTO 
AGRONOMICO 

Av. Barao de ltapura, 1481 
Pesquisa e desenvolvimento da 

produc;ao vegetal 

IZ - INSTITUTO DE ZOOTECNIA 
Rua Heitor Penteado, 56 

Nova Odessa 
Desenvolve tecnologia e insumos 
para sistemas de produc;ao animal 

PUC-CAMPINAS - PONTIFiCIA 
UNIVERSIDADE CAT6LICA DE 

CAMPINAS 
Rodovia D. Pedro I (SP-65) Km 136 

Centro de ensino, pesquisa e 
desenvolvimento 

EMBRAPA (Escritorio) - EMPRESA 
BRASILEIRA DE PESQUISA 

AGROPECUARIA 
Av. Anchieta, 173 - sala 41 

Busca soluc;oes para o 
desenvolvimento sustentavel do 

agroneg6cio brasileiro 

ITAL - INSTITUTO DE 
TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 

Av. Brasil, 2880 
Pesquisa, desenvolvimento e 

assistencia para industrias 
alimenticias 

NOVA ODESSA 
0 • 

H\RE 

CPqD - CENTRO DE PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO EM 
TELECOMUNICA(:OES 
Rod. Campinas-Mogi Mirim (SP-340) 
Km 118;5 , , 
Desenvolve e cornercializa tecnologia 
de ponta para as industrias 

EMBRAPA (Informatica) 
Cidade Universitaria 

Zeferino Vaz 
Busca soluc;oes para o 

desenvolvimento 
sustentavel do 

agroneg6cio brasileiro 

'\ 

CENPRA - CENTRO DE 
PESQUISAS RENATO ARCHER 

Rodovia D. Pedro I (SP-65) 
Km 143,6 

Desenvolve e implementa 
pesquisas cientificas e 

tecnol6gicas no setor de 
informatica 

CATI - COORDENADORIA DE 
ASSISTtNCIA TECNICA INTEGRAL 

Av, Brasil, 2340 
Presta servic;os e oferece produtos 

a agricultores e pecuaristas 

LNLS - LABORAT6RIO NACIONAL 
DE LUZ S(NCROTRON 

R. Giuseppe Maximo Scolfaro, 10.000 
Estuda as propriedades 

• m 

... 

18 - INSTITUTO BIOL6GICO 
Rodovia Heitor Penteado 

(Estrada de Sousas) Km 3. 
Pesquisa. o controle e 

combate a pragas de culturas 
com importancia economica 

EMBRAPA 
(Monitoramento por satelite) 

Rua Dr. Julio Soares 
de Arruda, 803 

Busca soluc;oes para o 
desenvolvimento sustentavel 

do agroneg6cio brasileiro 

'1 

dos materiais 

UNJCAMP - UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE CAMPINAS 

Cidade Universitaria Zeferino Vaz 
Barao Gera·tdo 

Centro de ensino, pesquisa e 
desenvolvimento 

EMBRAPA 
(Meio ambiente) 

Rodovia Campinas-Magi Mirim 
(SP-340) Km 127,5 - Jagua riuna 

Busca soluc;oes para o 
desenvolvimento sustentavel do 

agrorieg6cio brasileiro 


