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Apresentação 

• Nova sociedade, tendências e 
incertezas; 

• Redes Cooperativas; 
• RIPA; 
• Principais Resultados; 
• Conclusões. 





O novo perfil da sociedade 
Qualidade 
Protocolo de Kyoto 
Visão Ecológica 
Otimização de risco 
Terceiro Setor 
Geração de riqueza 
Redes  de  Cooperação 



Crescente interesse por alimentos funcionais, produtos diferenciados, 
minimamente processados e semiprontos 
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Cenário Tendencial 
(Continuidade) 

Composição da Matriz Energética  
(em part. %) 

Taxa de Crescimento Anual  
(em % a.a.) 

  1975 2000 2025 2050 1975-
2000 

2000-
2025 

2025-
2050 

   Energia primária  
   (em exajoules) 256 407 640 852 1.9% 1.8% 1.2% 

        Petróleo 46% 39% 33% 27% 1.2% 1.1% 0.3% 
        Carvão 27% 23% 20% 14% 1.1% 1.3% -0.3% 
        Carvão CH4 / H2 0% 0% 1% 2% 0.0% 0.0% 5.8% 
        Gás Natural 18% 23% 26% 21% 2.7% 2.4% 0.2% 
        Nuclear 2% 7% 5% 4% 8.1% 0.8% -0.4% 
        Hidroelétrica 7% 7% 6% 5% 2.4% 1.3% -0.3% 
        Biocombustíveis 0% 0% 1% 6% 0.0% 10.2% 10.1% 
        Outros Renováveis 0% 1% 8% 22% 8.7% 11.2% 5.5% 

Evolução da Matriz Energética Mundial (Shell 2050) 

Fonte: Shell Energy Scenarios 2050 (2001) 

! 

EXPANSÃO DA DEMANDA 
MUNDIAL POR AGROENERGIA 
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Demanda pela água  

Abundante

Preocupante

Crítica

Escassa

Crise

Pouco Povoado

Projeção das Restrições em Recursos Hídricos 2020

Fonte: United States Filter Corporation (1998)

Abundante

Preocupante

Crítica

Escassa

Crise

Pouco Povoado

Projeção das Restrições em Recursos Hídricos 2020

Fonte: United States Filter Corporation (1998)

•Desigualdade geográfica na distribuição dos 
recursos hídricos, já provoca grave problema 

de escassez de água em várias partes do 
mundo 
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Tendências  
 do Macroambiente 

1. Maior consciência dos temas ligados ao meio ambiente e ao desenvolvimento 
social, incluindo a crescente preocupação com os efeitos negativos dos 
impactos ambientais e o adensamento dos mecanismos de regulação e gestão 
dos recursos hídricos 

2. Expansão e mudança do perfil da demanda mundial por alimentos, implicando 
maiores exigências do mercado consumidor e a ampliação do mercado de produtos 
alimentícios certificados segundo critérios de rastreabilidade e segurança 

3. Expansão da demanda mundial por agroenergia, impulsionando o crescimento do 
mercado de energia renovável no Brasil 

4. Aumento da demanda por fontes alternativas de insumos agroindustriais, 
implicando o crescente aproveitamento de resíduos sólidos, agroindustriais e urbanos, 
a utilização de plantas mais eficientes e o aproveitamento de co-produtos 

5. Continuada importância da agricultura para o desenvolvimento econômico e social  
do país 

6. Elevação do nível educacional da população 
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Incertezas  
do Macroambiente 

• Intensidade e forma de regulação do comércio 
internacional 

• Evolução da curva de preços das commodities 

• Crescimento da economia global 

• Demanda mundial por produtos agropecuários 

• Demanda mundial por tecnologias 

• Sustentabilidade no uso dos recursos naturais 

• Impactos trazidos pelas mudanças climáticas sobre a 
produção agrícola mundial 

• Inserção externa da economia brasileira 
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Maior densidade de conhecimento 

• Biotecnologia 

• Embalagens 
inteligentes 

• Nanotecnologia 

• Intragenia 

• Genômica e 
Protenômica 

• Engenharia metabólica 

• Fixação biológica de nitrogênio em 
gramíneas 

• Hidrólise da celulose para produção 
de etanol 

• Célula de hidrogênio 

• Biodefensivos 

• Biofábricas 

• Agricultura e Zootecnia de Precisão 

• Silvicultura e sustentabilidade ! 

Aumento da complexidade no 
mercado de CT&I no Brasil 



 



MODELO CONCEITUAL 

 
 

 
 
 

 

 
REDE DE  

COOPERAÇÃO 
 

 
PROJETO 

 MEDIANTE  
DEMANDA 

 

ESTRATÉGIAS 
INSTITUCIONAIS ESTRUTURAS DE  

GOVERNANÇA 

ATRIBUIÇÃO  
DE VALOR 

GESTÃO DE  
PORTFÓLIOS 



PRESSUPOSTO 
FUNDAMENTAL 

 
 

 
 
 
 
 
 

AÇÕES CONJUNTAS 
 

(empresas, poder público, 
 agência de desenvolvimento, 

universidades, parques tecnológicos, 
 escolas técnicas, outros agentes)   

EXTERNALIDES  
POSITIVAS 

EFICIÊNCIA COLETIVA 
fortalecimento via redes de cooperação 

       



 
PODER DOS 

 FLUXOS 

    A lógica de redes gera uma determinação social 
em nível mais alto que a dos interesses sociais 
específicos expressos por meio delas próprias, 
onde o poder dos fluxos é mais importante que 
os fluxos do poder. 



Estruturação  
Estratégica  

 
• Governança (Modelo de Plataformas) 
• Recortes Regionais e impactos nacionais 
• Organização de Competências; 
• Portfólio; 
• Ferramentas; 
• TICs; 
• Agenda de Prioridades (Oportunidades) 



FOCO NAS DEMANDAS 

M5 

M6 
Mm M(m-1) 

M4 

M3 

M2 M1 

PROPOSTA TÉCNICA PLANO DE GESTÃO Portal Rede 

Rede de Inovação e Prospecção 
Tecnológica para o Agronegócio 

Oficinas 
Núcleos 

Regionais 
www.ripa.com.br 







Prioridades Regionais 
  



PRINCIPAIS RESULTADOS 

• Cenários para o horizonte de 2023 (atuação das 
Instituições Públicas e Privadas de P&D para o 
desenvolvimento sustentável do agronegócio 
brasileiro);  
 

• Elaboração de bases para a organização de um 
Observatório Tecnológico para o Agronegócio do 
Brasil; 

 
• Perfil Profissional no meio rural (cadeias produtivas  

da apicultura, leite e caprinocultura); 



Plataformas de interesse 
 regional e de impacto nacional 

• Plataforma em Segurança, Qualidade e 
Tecnologia de Alimentos para o Consumidor  

• Produtos de origem animal;  
 

• Plataforma em Segurança, Qualidade e 
Tecnologia de Alimentos para o Consumidor 

• Produtos de origem vegetal; 
 

• Plataforma em Agroenergia 
• Etanol, 
• Biodiesel,  
• Florestas Energéticas,  
• Resíduos e Co-produtos;  



Plataformas de interesse 
 regional e de impacto nacional 

• Plataforma em Aqüicultura 
• Carcinicultura, 
• Piscicultura Marinha,  
• Piscicultura continental,  
• Cadeias em Estruturação (Algicultura: Macroalgas  e 

Microalgas, Carcinicultura de água doce e Resíduos, 
Malacocultura, Peixes ornamentais e Ranicultura), 

•  Logística e infra-estrutura da produção e Recursos 
hídricos com foco em manejo e sustentabilidade;  



Plataformas de interesse 
 regional e de impacto nacional 

• Plataforma em agricultura, mudanças 
climáticas e uso sustentável de recursos 
renováveis 

•  (Agricultura e carbono, influência da agricultura no clima: 
Inventários – padronização de metodologia de monitoramento 
(carbono no solo), Uso de fertilizantes;   

• Vulnerabilidade, efeitos das mudanças do clima na agricultura: 
Estudos de cenários, manejo do solo e da água, zoneamento, e 
programas de melhoramento e introdução de novas espécies;  

• Mitigação: Redução das emissões e a retirada de CO2 da 
atmosfera (seqüestro), variedades resistentes aos novos 
estresses térmicos e hídricos, REDD (Desmatamento);  

• Uso sustentável de recursos renováveis: Segurança alimentar, 
geração de emprego, bem estar e emissões). 



PLATAFORMA 
 E PORTFÓLIO DE PROJETOS 











Funcionalidades para observatório  
da inovação tecnológica na cadeia  

do Leite da Região Sul do Brasil 



 



A RIPA  contribuiu com a organização estratégica de 
uma agenda de oportunidades para a geração de 

riqueza e o desenvolvimento regional.  
 

No âmbito da inovação auxiliou na construção de 
instrumentos para a minimização de 

vulnerabilidades e priorização de demandas da 
sociedade, envolvendo gestão do conhecimento e 

governança corporativa compartilhada. 
 



A organização do futuro desejado deve ocorrer 
com base no desenvolvimento de práticas 
sistêmicas que possibilitem administrar a 

autotransformação, o que se constitui como  
principal desafio. 

 
. 

 



Muito Obrigado! 
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