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APRESENTAÇÃO
A Atena Editora apresenta o e-book “Da Teoria á Prática em Pesquisas nas Ciências 

Sociais Aplicadas II”. São ao todo 22 pesquisas instigantes, que provocam a leitura diante 
de temáticas relevantes e extremamente contemporâneas. 

As pesquisas apresentadas permitem a aproximação e o reconhecimento de 
movimentos da sociedade brasileira e global, como os processos migratórios, a pandemia 
de COVID-19, a sustentabilidade e gestão ambiental, modelos de desenvolvimento 
econômico, sistemas políticos e impactos nos territórios e desenvolvimento social. 

Registra-se que os temas apresentam relação entre si, e apontam para os impactos 
de processos históricos. O contexto de pandemia do COVID - 19, reconhecida oficialmente 
pela OMS – Organização Mundial da Saúde desde março de 2020, já contabiliza mais 
de 4 milhões de pessoas mortas. Além do impacto à vida e à saúde, a pandemia trouxe 
consequências diretas para as questões econômicas, condições de vida e relações sociais. 

As temáticas são apresentas a partir de eixos centrais como os espaços 
organizacionais, pesquisas e práticas acadêmicas, relação com as políticas públicas, redes 
sociais e aspectos territoriais. 

O e-book congrega a sistematização de resultados de pesquisas que permitem a 
relação entre a teoria e a prática em um contexto extremamente dinâmico da vida social, 
sendo relevante o registro dos impactos imediatos identificados. Espera-se ainda, que 
estas possam contribuir para a realização de análises sistemáticas de tal realidade, a partir 
de novos questionamentos e de diferentes perspectivas teóricas. 

Boa leitura a todos e a todas. 

Luciana Pavowski Franco Silvestre
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RESUMO: A diversidade cultural presente na 
cozinha brasileira é resultado da infl uência 
de diversos grupos sociais responsáveis pela 
formação do nosso povo. Com isso, o projeto 
“Saberes, Sabores e Práticas Gastronômicas 
da Culinária Brasileira” visa ser fomentador da 
cozinha nacional, a partir de saberes histórico-
sociais de nossa cultura. Nesse sentido, durante 
a pandemia da COVID-19, o projeto tem 
atuado por meio das redes sociais Facebook e 
Instagram. Visando divulgar os conteúdos para 
todo o público em meio virtual, os discentes 
do projeto elaboraram material didático com 
embasamento histórico-científi co como: 
fi lmagens de receitas, criação de temáticas a 
serem trabalhadas e imagens para posts, além de 
monitorar constantemente as redes sociais. Com 
isso, o objetivo do trabalho consiste em analisar 
o perfi l dos seguidores das redes sociais, antes 
e durante a pandemia da COVID-19. Para isso, 
utilizou-se as ferramentas métricas do Facebook 
com dados de outubro de 2019 a março de 
2021, e do Instagram de maio de 2019 a março 
de 2021. A página do projeto no Facebook teve 
um crescimento em torno de 177% no número 
de seguidores durante o período avaliado. Em 
relação ao perfi l dos seguidores, observou-
se que em ambos os períodos o acesso foi 
majoritariamente feminino (73% em 2019 e 75% 
em 2021). Sobre o alcance total, observou-se 
crescimento de 110%, passando de 487 para 
1020 pessoas. A página do Instagram contou 
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com 516 novos seguidores no período analisado, o que corresponde a um aumento de 464%. 
O perfil dos seguidores dessa rede também se manteve, contando com o público feminino 
como maioria (69% em 2019 e 75% em 2021). Com isso, pode-se destacar o acréscimo de 
adesões às contas das redes sociais do projeto no período pré e durante a pandemia da 
COVID-19, mantendo o perfil dos seguidores.
PALAVRAS - CHAVE: Mídias Sociais. Gastronomia. Culinária Brasileira. Extensão. Pandemia.

ABSTRACT: The cultural diversity present in the brazilian cuisine is the result of the influence 
of several social groups responsible for the formation of our people. The project ‘Saberes, 
Sabores e Práticas Gastronômicas da Culinária Brasileira’ aims to promote the national 
Cuisine, from the historical-social knowledge of our culture. During the COVID-19 pandemic, 
the project has acted through social medias Facebook and Instagram. Aiming to disseminate 
the contents to the public in a virtual environment, the students of the project elaborate 
educational material with historical-scientific basis such as: footage of recipes, creation of 
themes to be worked and images for posts, in addition to constantly monitoring our websites. 
The objective of this work is to analyze the profile of followers of social networks, before and 
during the COVID-19 pandemic. For this, we used the Facebook metrics tools with data from 
October 2019 to March 2021, and Instagram from May 2019 to March 2021. The project’s 
Facebook page had an increase of around 177% in the number of followers during the period 
evaluated. Regarding the profile of followers, it was observed that in both periods assessed 
access was mostly female (73% in 2019 and 75% in 2021). On the total reach, there was a 
growth of 110%, going from 487 to 1020 people. The Instagram page had 516 new followers 
in the analyzed period, which corresponds to an increase of 464%. The profile of the followers 
of this network also remained, counting the female public as the majority (69% in 2019 and 
75% in 2021). With this, we can highlight the increase in subscriptions to the social media 
accounts of the project in the period before and during the COVID-19 pandemic, maintaining 
the profile of followers.
KEYWORDS: Social media. Gastronomy. Brazilian culinary. Extension. Pandemic. 

1 |  INTRODUÇÃO
As transformações digitais e tecnológicas realizadas na sociedade, provocam em 

cada indivíduo a exposição diária de todo tipo de informação, tornando cada vez mais 
difícil transformá-la em um conhecimento válido. O mundo virtual permitiu a interconexão 
entre diversas áreas e culturas diferentes, mas também acarretou em perda dos saberes 
e tradições particulares de cada grupo. Dessa forma, se faz necessário o resgate à 
essas identidades culturais e ao conhecimento que é pouco valorizado, ainda que seja 
fundamental para entendermos a nossa própria construção social. 

Com esse entendimento, o projeto de extensão “Saberes, Sabores e Práticas 
Gastronômicas da Culinária Brasileira” (SSPGCB), pertencente ao Instituto de Nutrição 
Josué de Castro (INJC) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), iniciou suas 
atividades no segundo semestre de 2018. Surgiu com o objetivo de valorizar a pesquisa 
e a divulgação dos aspectos históricos, sociais e culturais que abrangem a gastronomia 
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nacional. Dessa forma, o SSPGCB busca fomentar estratégias que ampliem a troca de 
conhecimento entre a universidade e a sociedade, valorizando saberes sobre ingredientes, 
pratos típicos, identidade e a história do Brasil, e também sabores sobre sua própria cultura, 
por meio do incentivo da prática culinária e do consumo sustentável.

O grupo é composto por docentes e discentes do curso de Bacharelado em 
Gastronomia e também  alunos de diferentes cursos da UFRJ, como Nutrição e Fisioterapia. 
As atividades do projeto propõem aos  envolvidos a associação entre ensino-pesquisa-
extensão e a interdisciplinaridade entre Gastronomia, Alimentação e História. Os diálogos e 
trocas com a comunidade aconteciam de forma presencial, até o final de 2019, por meio de 
oficinas interativas, realizadas em uma escola parceira com alunos do Ensino Fundamental. 
E também ocorria de forma virtual, desde 2018, desenvolvida principalmente, através 
de publicações nas diversas redes sociais do projeto, como a página no Facebook e no 
Instagram, o blog e o canal no Youtube, esses dois últimos criados durante a pandemia da 
Covid-19.

Com o isolamento social, decorrente das medidas de segurança ao Coronavírus 
no início de 2020, adaptações tiveram que ser feitas na interação da extensão, e com 
isso, buscou-se novas estratégias nas redes sociais para alcançar um maior número 
de pessoas. Como exemplo, houve a realização de lives1 com profissionais da área de 
cada tema abordado, desenvolvendo contato mais direto e imediato com os internautas, 
e também  publicações sobre o passo a passo de higienização e manutenção correta dos 
insumos, devido a maior necessidade de cozinhar em casa e do cuidado com a prevenção 
da COVID-19.

Através das trocas e diálogos realizados entre a academia e a sociedade, seja de 
forma virtual ou presencial, acredita-se que o SSPGCB gera um impacto no seu meio, 
pois tudo aquilo que envolve a alimentação, envolve também um ato social, cultural e 
até mesmo político, afinal, a alimentação regular é um direito de todos, e principalmente, 
conhecer aquilo que se come. Assim, por meio deste trabalho, analisamos o alcance do 
projeto nas mídias e o perfil dos seguidores das redes sociais, antes e durante a pandemia 
da COVID-19.

2 |  PÓS-MODERNISMO E O RESGATE À CULTURA LOCAL
Com o início da sociedade pós-moderna,  o mundo encontrou-se cada vez mais 

imerso na Era da Informação, com seus códigos e  algoritmos influenciando as relações 
humanas e seus interesses. Um dos processos que intensificou esse cenário foi a 
globalização, junto com o advento da internet, que facilitou a interconexão de diversas 
áreas e também o afastamento de histórias e  tradições específicas (SERGL; CUNHA, 
1 A definição de lives utilizada neste trabalho é a do contexto digital, uma transmissão ao vivo realizada nas redes 
sociais, para todo mundo ao mesmo tempo, em que acontece uma troca mais pessoal e “intimista” e estimula a intera-
tividade entre os interlocutores (ARAGÃO,2020) 
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2020). A discussão dos benefícios e malefícios dessas transformações não são o foco 
deste trabalho, mas é inevitável entendermos o contexto da sociedade atual, em que a 
comunicação e o intercâmbio de informação se faz presente, principalmente, nas redes 
sociais.

A definição do pós-modernismo não pode ser pensado de uma forma definitiva, mas 
como “uma corrente em ebulição”(FRANCELIN, 2004, p. 102), que domina o cotidiano com 
a tecnologia aplicada à informação e à comunicação. De acordo com Santos (2001, p. 9), 
o fantasma pós moderno

[…] invadiu o cotidiano com a tecnologia eletrônica de massa e individual, 
visando à sua saturação com informações, diversões e serviços. Na Era da 
Informática, que é o tratamento computadorizado do conhecimento e da 
informação, lidamos mais com signos do que com coisas. O motor a explosão 
detonou a revolução moderna há um século; o chip, microprocessador com o 
tamanho de um confete, está causando o rebu pós-moderno, com a tecnologia 
programando cada vez mais o dia-a-dia.

Nesse contexto, o indivíduo encontra-se exposto a uma quantidade ilimitada de 
informações, e de lugares distintos, o que torna até mesmo confuso e difícil filtrar aquilo 
que é realmente válido saber ou considerado certo e errado, fazendo com que  o ser 
humano corra o risco de ser  transformado em um repositório de informações “inúteis” que 
não geram conhecimento (FRANCELIN, 2004). Assim, o verdadeiro desafio não está em 
como apresentar melhor os dados de uma forma solta, mas, como transformá-lo em um 
conhecimento válido. Essa é uma preocupação a que estamos frequentemente entregues, 
tanto como produtores quanto consumidores desses saberes.

Outra dificuldade, devido a esse fácil acesso às informações e ao pluralismo cultural 
acarretado pela globalização, é a possível perda de nossa própria identidade. Como afirma 
Hall (2006, p. 73),

[...] a tendência em direção a uma maior interdependência global está levando 
ao colapso de todas as identidades culturais fortes e está produzindo aquela 
fragmentação de códigos culturais, aquela multiplicidade de estilos, aquela 
ênfase no efêmero, no flutuante [...]

É esse fenômeno que o autor chama de ‘pós-moderno global’. Junto com essa 
problemática, acompanha-se o entendimento de que a internet é socialmente produzida 
e também gera interesses da sociedade. Isso pode ser  chamado de cultura digital, como 
afirma Castells (2003, p. 34), “os sistemas tecnológicos são socialmente produzidos. 
A produção social é estruturada culturalmente. A internet não é exceção. A cultura dos 
produtores da internet moldou o meio”.

É nesse cenário atual que se faz necessário o compartilhamento do conhecimento 
sobre as identidades culturais no ambiente virtual, usando dos benefícios do pós-
modernismo para instigar o interesse das pessoas na valorização da cultura local, história e 
ancestralidade. É nesse papel ainda, que a gastronomia e tudo o que envolve essa área de 
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estudo se destaca. O resgate às origens e à identidade local pode ser feito principalmente 
através da história da alimentação, que está diretamente relacionada à construção de 
um determinado grupo. A comida não é essencial para o ser humano apenas em sua 
função fisiológica, mas também é fundamental no plano simbólico em que é carregada 
de significados, cultura e memória. Esses aspectos permeiam as relações humanas e são 
transpassadas como tradição (SANTOS, 2011).

Com esse entendimento, o projeto de extensão “Saberes, Sabores e Práticas 
Gastronômicas da Culinária Brasileira” percebe a necessidade de valorizar a pesquisa 
e a divulgação dos aspectos históricos, sociais e culturais que abrangem a gastronomia 
brasileira. E também, nesse panorama de uma sociedade pós-moderna, podemos entender 
na prática a importância da extensão virtual que acarreta essas trocas de saberes na internet, 
aproxima um público variado aos estudos realizados pela universidade e proporciona a 
criação de espaços de convergência que estimulam a integração entre as diversas áreas 
do conhecimento.

Tal contexto se tornou ainda mais propício devido a pandemia da Covid-19, no qual 
o acesso à internet e às redes sociais aumentaram de forma significativa e o projeto teve 
de se adaptar a uma extensão completamente virtual, fazendo com que  as informações 
passadas se transformassem em um conhecimento válido para a situação atual e o diálogo 
permanecesse. 

3 |  COMUNICAÇÃO NAS REDES SOCIAIS 
A comunicação é fundamental para o ser humano como um ser relacional, através 

dela é possível partilhar informações, aumentar a colaboração entre as pessoas e diminuir 
dúvidas e questionamentos. De acordo com Pereira e Fonseca (1997 apud ANGELONI, 
2010, p. 31) a palavra comunicar vem do latim communicare que significa “tornar comum”, 
o que é importantíssimo para a busca de uma maior democratização do saber, tornando o 
conhecimento comum para todos.

Através do seu aperfeiçoamento, a comunicação é capaz de modificar o 
comportamento dos indivíduos e há uma aceleração desse processo nas redes sociais. 
O surgimento dessas plataformas possibilitou a troca de informações de uma forma mais 
rápida e interativa, transmitindo-a com maior facilidade, e assim originando novos canais. 
Para Recuero (2009, p. 16), “essa comunicação, mais do que permitir aos indivíduos 
comunicar-se, amplificou a capacidade de conexão, permitindo que redes fossem criadas e 
expressas nesses espaços: as redes sociais mediadas pelo computador”.

Atualmente, as redes sociais contam com bilhões de usuários ativos mensalmente 
e durante o isolamento social acarretado pela pandemia, seu número só cresceu (NUNES; 
BATAGHIN; COSTA, 2020). Para realizar a análise do perfil de seguidores delimitaremos 
os dados para as redes sociais do Instagram e Facebook. De acordo com o levantamento  
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efetuado em janeiro de 2021 pelo site de análises, Statista (2021), o Facebook é a rede 
social mais popular ao redor do mundo, com um total de 2,7 bilhões de usuários ativos de 
diferentes nacionalidades. Segundo esse mesmo site, o Instagram está em expansão, e 
com o número de usuários ativos é considerada a 5º rede social mais usada mundialmente. 
Essa plataforma é muito conhecida no Brasil, no ano de 2019 chegou a  70 milhões de 
perfis brasileiros em sua conta. Em janeiro de 2021 esses dados foram atualizados para  83 
milhões de usuários, colocando o país  na 3º posição mundial com maior número de perfis 
(STATISTA, 2021).

O Instagram é um aplicativo muito dinâmico que permite aos seus usuários 
compartilharem fotos, vídeos curtos ou longos, realizarem lives, entre muitas outras 
possibilidades, facilitando a interação entre as pessoas. No Facebook é possível participar 
de diferentes tipos de grupos, publicar conteúdos com uma quantidade maior de informações 
e legendas e compartilhar publicações de diferentes páginas, acarretando em um alcance 
maior a cada engajamento.

Atualmente podemos perceber que essas redes  não se limitam apenas às relações 
entre indivíduos de um núcleo próximo que compartilham seus afazeres do cotidiano, 
vão muito além de plataformas de entretenimento. Elas também abrangem o ambiente 
profissional, de pesquisas ou do compartilhamento de diferentes tipos de conteúdos que se 
tornam úteis à vida de cada indivíduo. Nelas acontecem também a divulgação de receitas, a 
busca por preparações culinárias e também o conhecimento sobre o que envolve o campo 
da alimentação. 

No ambiente dessas redes sociais, o projeto SSPGCB, desde seu início em 2018 
no Facebook e 2019 no Instagram, buscou valorizar os saberes da cultura brasileira por 
meio das postagens sobre os diversos tipos de ingredientes e pratos típicos do nosso 
país, considerando a identidade local e a história da alimentação no Brasil. Além disso, 
encontrou uma oportunidade de compartilhar receitas com público mais variado, obtendo 
maior alcance e dessa forma incentivando a prática culinária, que segundo o Guia Alimentar 
para a População Brasileira é uma diretriz essencial na promoção da alimentação saudável 
(BRASIL, 2014). 

A importância dessa prática se tornou mais evidente em tempos de isolamento, 
com a busca de maior segurança alimentar. Assim, também foi possível estimular a volta 
do prazer de cozinhar em casa e instigar a comensalidade, um elemento fundamental no 
contexto alimentar, trazendo novidade ao cotidiano e conforto em tempos de distanciamento. 
Dessa forma, através da extensão virtual nas redes sociais, surgiram novas estratégias e 
temas para serem abordados no contexto da pandemia. 

4 |  EXTENSÃO VIRTUAL DO SSPGCB
A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2020) classificou como pandemia a doença 
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causada pelo vírus SARS-Cov-2 em março de 2020, desde então todas as atividades 
presenciais não essenciais foram suspensas pela Universidade. Com isso, as oficinas 
interativas e visitas a uma escola da região da Ilha do Governador – RJ, onde o projeto 
SSPGCB atuava, foram desativadas até a normalização dos serviços.

A paralisação das atividades presenciais fizeram com que o projeto atuasse mais no 
meio virtual. Os aplicativos Instagram e Facebook utilizados como alternativas de conexão 
entre o público e os pesquisadores, são algumas formas que a equipe do projeto usa 
para a divulgação de toda a pesquisa realizada pelo corpo discente. Durante o período 
selecionado para análise do perfil dos seguidores nos aplicativos, os extensionistas tiveram 
que se adaptar para continuar levando ao público virtual os resultados e informações das 
pesquisas.

A principal diferença das ações do projeto no meio virtual durante a pandemia 
foram as realizações de lives, em seu perfil do Instagram, com entrevistas e divulgação 
de pesquisadores e profissionais da gastronomia brasileira. Além disso, publicações com 
temáticas relacionadas à culinária nacional continuaram a ser produzidas e publicadas 
nas páginas do projeto. As postagens e pesquisas realizadas pelos extensionistas 
também são base para a produção de artigos e textos acadêmicos para participação em 
congressos realizados pela UFRJ e externos, de forma virtual desde março de 2020. Todas 
as publicações feitas no Instagram, com exceção das lives, também são realizadas no 
Facebook seguindo o mesmo cronograma e conteúdo das postagens. 

As lives tiveram os seguintes temas e entrevistados: “Doçaria brasileira”, com 
Gabriella Dittz; “Viagem gastronômica pelo Brasil”, com Leticia Massula; “Cozinha brasileira 
e Afro brasilidade”, com Lourence Alves; e “Representatividade feminina nas cozinhas da 
América Latina”, com Daniela Minuzzo.

A chef confeiteira Gabriella Dittz é bacharela em Gastronomia pela UFRJ e Técnica 
em Nível médio na área de Turismo e Hospitalidade com Habilitação em Hotelaria pela 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Teve diversas experiências profissionais 
com confeitaria até fundar o “Brada – Doçaria Brasileira” em 2015. Empresa na qual é 
chef e gestora, fornecendo doces para diversos tipos e tamanhos de eventos. A live foi 
realizada no dia 30 de junho de 2020 e teve como tema principal a confeitaria brasileira e 
a experiência gastronômica da convidada. Por problemas técnicos não foi possível deixar 
a entrevista gravada. 

No dia 28 de julho de 2020, participou a cozinheira e pesquisadora da culinária 
brasileira Leticia Massula.  Advogada por formação, mas o interesse pela gastronomia a 
levou a buscar aperfeiçoamento profissional pela Escola Wilma Kövesi de Cozinha e se 
especializou em Food Stylist e carnes. Apresentadora dos programas disponibilizados no 
canal Prime video “Receita Brasil” e “Prato do dia”, além de estrear a primeira produção 
nacional sobre gastronomia brasileira na British Broadcasting Corporation HD (BBC HD) 
e comandar o blog “A cozinha de Matilde”. Os pontos principais da entrevista foram a 
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culinária brasileira e a carreira da convidada.
A terceira live contou com Lourence Alves,  doutora em Alimentação, Nutrição e 

Saúde, bacharel em História pela UERJ com mestrado em História das Ciências e da Saúde 
pela Fundação Oswaldo Cruz e atualmente pesquisadora em Alimentação e Religiosidade 
de Matrizes Africanas e Alimentação Afro Brasileira. Realizada no dia 25 de agosto de 2020 
discutiu-se principalmente a influência africana na cozinha brasileira e a Comida de Santo.

A última entrevista foi realizada com Daniela Minuzzo no dia 29 de setembro de 2020. 
Daniela é doutoranda em Ciências com ênfase em Alimentação, Nutrição e Saúde na UERJ 
com pesquisa na área de Gênero e Gastronomia; mestre em Ciência de Alimentos pelo 
Instituto de Química da UFRJ; bacharel em Nutrição pela Faculdade Arthur Sá Earp Neto 
e Tecnóloga em Gastronomia pela Universidade Estácio de Sá. Além disso, é professora 
no curso de Graduação em Gastronomia da UFRJ e especialista em Políticas Públicas e 
Justiça de Gênero. A representatividade da mulher na cozinha profissional foi o principal 
tema abordado. 

Tendo como base o recorte de tempo utilizado nesse estudo, correspondente a maio 
de 2019 a março de 2021, foram produzidos e divulgados 14 temas sobre gastronomia, 
além das lives já descritas nesse capítulo.

Os temas desenvolvidos foram: “Tá na época”, onde foram dadas as características 
dos alimentos da safra no período da postagem; “É de comer? Come-se”, divulgando 
alimentos pouco consumidos pela população; “Você sabia?”, trazendo curiosidades sobre 
diferentes alimentos; “Você sabia? – Feijão”, com curiosidades sobre os diversos tipos de 
feijão; “Passo a passo”, com dicas de higienização, cozimento e organização na cozinha; 
“Receitas”, divulgação de receitas através de vídeos e posts; “Trocando ideias”, entrevistas 
com convidados da área da gastronomia brasileira; “Bate-volta”, resultado das lives, com 
uma séria de postagens com os convidados; “Nhac!”, receitas com uso integral do alimento; 
“Culinária musical”, mostrando a gastronomia brasileira presente nas músicas populares 
nacionais; “Culinária literária”, a cozinha nacional nas obras de autores brasileiros; “Ervas 
culinárias”, dicas e características de diversas ervas utilizadas no preparo de alimentos; 
“Mercados do Brasil”, informações sobre os mercados populares brasileiros; “Tabuleiro das 
Quitandeiras”, resultado da pesquisa sobre as Quitandeiras.

Os dados referentes às postagens do projeto no perfil do Instagram, assim como os 
resultados, serão discutidos mais adiante.

5 |  MATERIAL E MÉTODOS
O perfil do Projeto “Saberes, Sabores e Práticas Gastronômicas da culinária 

Brasileira” pode ser encontrado no aplicativo de compartilhamento de fotos Instagram 
com o nome de usuário “@sspgcb” e na rede social Facebook através da página “@
praticasgastronomicasdaculinariabrasileira”.
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O levantamento de dados referentes ao perfil dos seguidores nas duas redes foi 
feito tendo como base as ferramentas métricas disponibilizadas pelos próprios aplicativos. 
Os dados analisados foram: número de seguidores, faixa etária, gênero, contas alcançadas 
e número de curtidas em cada postagem.

O número de seguidores é referente à quantas contas seguem as páginas do projeto 
no Instagram e no Facebook. O alcance das postagens representa o número de pessoas 
que viram qualquer uma das publicações ao menos uma vez nesse período. 

A faixa etária e gênero dizem respeito ao público que segue as contas em ambas as 
redes. E as curtidas, por fim, são referentes ao número de reações positivas que cada post 
recebeu durante o período selecionado. 

Durante o período de maio de 2019 a março de 2021, foram analisados os dados 
disponíveis no aplicativo Instagram e no período de outubro de 2019 a março de 2020, 
foram utilizadas as ferramentas disponíveis no Facebook. Essa diferença no período 
analisado é resultado do sistema de pesquisa dos dados fornecidos sobre as publicações 
em cada rede social. 

6 |  RESULTADO E DISCUSSÕES
Presente na rede social Instagram, desde abril de 2019, a página do projeto teve 

seu aumento mais significativo no número de seguidores durante a pandemia da Covid-19, 
após março de 2020.

No período analisado, pode-se perceber o crescimento do número de seguidores em  
464%, de 111 em maio de 2019 a 627  em março de 2021. Contudo, seu maior crescimento 
foi durante a pandemia (Tabela 1). 

Criada em 2018, a página do projeto no Facebook, teve um aumento de cerca de 
177% no número de seguidores, de 290 em outubro de 2019 a 829 em março de 2021 
(Tabela 1).

Esses dados estão de acordo com estudos realizados pela Socialbakers, empresa 
de marketing que compara diferentes áreas entre diferentes redes sociais. Os dados 
mostram que no final do primeiro semestre de 2020, no início da pandemia, a audiência no 
Instagram era cerca de 31% maior que no Facebook (SOCIALBAKERS, 2020).

Número de seguidores

 Instagram Facebook 

mai/19 111 -

out/19 153 290

mai/20 217 729

mar/21 627 804

Tabela 1 – Número de seguidores do projeto SSPGCB no Instagram e no Facebook.
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O perfil dos seguidores da página no Instagram e Facebook se mantém semelhante 
durante todo o período analisado. O público permaneceu majoritariamente feminino, 
correspondendo a mais de 65% dos seguidores em ambas as redes sociais  desde a 
criação das páginas (Tabela 2).

Perfil dos seguidores

 Instagram  Facebook  

 Feminino Masculino Feminino Masculino

mai/19 68% 32% - -

out/19 73% 27% 73% 27%

mai/20 74% 26% 74% 26%

mar/21 75% 25% 75% 25%

Tabela 2 - Perfil dos seguidores do projeto SSPGCB no Instagram e Facebook.

Além disso, no Instagram o público majoritário correspondeu ao grupo com faixa 
etária entre 25 e 34 anos. No mês de março de 2021, no entanto, foi observado um aumento 
significativo no grupo com faixa etária entre 35 e 44 anos, estando tecnicamente empatado 
no percentual de número de seguidores com o grupo que antes era maioria absoluta. 

Durante os meses de junho e setembro de 2020, com a realização das entrevistas 
ao vivo, houve um crescimento nas interações do público no Instagram. A primeira live 
“Doçaria brasileira” teve 30 pessoas assistindo ao vivo; a segunda, “Viagem gastronômica 
pelo Brasil”, teve 156 pessoas alcançadas; a terceira entrevista, “Cozinha brasileira e Afro 
brasilidade”, teve o maior alcance entre as lives do projeto, com 197 contas alcançadas; e 
a última, “Representatividade feminina nas cozinhas da américa latina”, teve um alcance 
de 114 pessoas. 

De acordo com os gráficos 1 e 2, pode-se notar um aumento no número de curtidas 
e no alcance da página do projeto no Instagram  a partir de abril de 2020 até agosto de 
2020. Desde então, houve uma diminuição nas interações até novembro de 2020 e em 
seguida um novo aumento até o último mês analisado, correspondente a março de 2021. 
As curtidas nas postagens teve um pico no mês de agosto de 2020 com um total de 556 
curtidas, somando as postagens do mês. O alcance, por outro lado, teve seu pico em março 
de 2021, com o total de 3919 contas alcançadas nesse período.

O aumento no mês de agosto já era esperado pois, foi o mês em que ocorreu a 
live “Cozinha Brasileira e Afro Brasilidade”, que recebeu o maior número de interações. 
Consequentemente, o restante das postagens desse mês teve um aumento no número de 
curtidas e alcance.
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Gráfi co 1 – Curtidas nas postagens da página @sspgcb no Instagram.

Gráfi co 2 – Alcance das postagens da página @sspgcb no Instagram.

Apesar de haver mais seguidores na rede social Facebook, o número de curtidas de 
cada postagem no período determinado não foi sufi ciente para análise, sendo ele baixo em 
comparação com o resultado das publicações no Instagram. O alcance das publicações, 
por outro lado, cresceu cerca de 110% durante a pandemia, aumentando de 487 em 
outubro de 2019 a 1020 em março de 2021, tendo um pico de 1987 contas alcançadas em 
maio de 2020. Esse fenômeno segue o que foi mostrado no estudo da Socialbakers, onde 
o Instagram teve um alcance muito superior ao Facebook, com cerca de 18 vezes mais 
contas alcançadas (SOCIALBAKERS, 2020). 

7 |  CONCLUSÃO
Com esse trabalho, podemos perceber a importância da extensão virtual nas 

redes sociais. Em uma sociedade pós-moderna, cada vez mais imersa no mundo das 
informações, se faz necessário a criação de estratégias que incentivem a valorização da 
própria identidade cultural e dos saberes gastronômicos. Assim, com a elaboração desses 
conteúdos nos ambientes virtuais que as pessoas acessam diariamente, o SSPGCB exerce 
a comunicação de forma literal, tornando comum todo tipo de conhecimento válido.
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Com os resultados obtidos, nota-se que a página do projeto no Instagram, mesmo 
com um número de seguidores menor, seguiu a tendência esperada de crescimento no 
alcance do seu perfil quando comparado à página do projeto no Facebook.

Em relação ao perfil dos internautas, observou-se que o acesso foi majoritariamente 
feminino durante todo o intervalo  de análise em ambas as redes sociais. Com isso, pode-
se destacar o acréscimo de adesões às contas das redes sociais do projeto no período pré 
e durante a pandemia da COVID-19, mantendo-se o perfil dos seguidores.

Os dados recolhidos nesse período possibilitaram um melhor entendimento do 
público que acessa a página do SSPGCB no Instagram e Facebook, com a finalidade de 
melhorar e direcionar as postagens aos seguidores. Assim, ocorre a permanência da troca 
de saberes entre a sociedade e a universidade, mesmo em meio ao isolamento social.
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