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RESUMO 

o presente estudo trata do processo de cria9ao das Empresas 

de Base Tecnol6gicas (EBTs), de modo a verificar a importancia 

relativa do contexte que a envolveu. A considera9ao das 

diferentes fases da evolu9ao da Politica Cientifica e Tecnol6gica 

brasileira, ao lado da analise das caracteristicas de 34 

empresas, que virtualmente constituem o universe estudado, 

orientou a consecussao deste estudo. 

Os resultados indicam que as EBTs da regiao de Campinas se 

apresentam como um resul tado do investimento governamenta 1, 

norteado por politicas de C&T, com destaque para o periodo que 

vai de 1970 a 1985. Neste periodo e que sao fundadas, primeiro 

por pessoas provenientes da Universidade e depois em fun9ao da 

transferencia de tecnologia, as EBTs de maier nivel tecnol6gico 

relative e maior tamanho. 

Parecem ser as caracteristicas e o exito alcan9ado por essas 

EBTs o que determinou que a regiao de Campinas tenha sido 

rotulada como um Parque ou P6lo Tecnol6gico. Ou, mais do que 

isto, que esta situa9ao tenha sido usada como uma evidencia para 

fortalecer o argumento associado a conveniencia da ado9ao de uma 

politica visando a cria9ao de Parques ou P6los Tecnol6gicos. 

o discurso politico a favor da implementa9ao deste tipo de 

experiencia passou a ser veiculado, com maior intensidade em 

nosso Pais, num periodo posterior a cria9ao das EBTs, o que 

parece indicar, mais propriamente, uma racionalizayao ex-post do 

que um resultado da implementa9ao de uma politica visando a 

emula9ao da experiencia dos Parques norte-americanos (Silicon 

Valley e Rota 128). 
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INTRODU<;AO 

A Polftica Cientffica Tecnol6gica (PCT) que vern sendo implementada desde o princf

pio da decada de 90 no Brasil tern uma influencia muito grande do que esta ocorrendo nos 

pafses centrais, no que diz respeito a uma reorientaifao da polftica tecnol6gica, tendendo ao 

que se tern chamado de uma polftica de inovaifiiO. 

De certa forma, a tonica nos pafses centrais, desde o p6s-guerra, era tratar a pesquisa 

cientffica em separado da tecnol6gica. As empresas privilegiando a ultima, enquanto as 

universidades dedicando maior esfor9o ao desenvolvimento da primeira. 

Desde a decada passada, esta situaifao vern se modificado nestes pafses. As empresas 

passaram, cada vez mais, a internalizar a pesquisa cientffica, na medida em que perceberam 

a necessidade de incorporar uma base cientffica intramuros, de modo a assegurar uma in

serl!iio competitiva no mercado mundial. A crescente demanda, para a produifiiO industrial, 

de conhecimento cientffico-tecnol6gico relacionado as chamadas novas tecnologias (microele

tronica, informatica, etc), tern sido urn elemento chave neste processo . Entretanto, foi s6 em 

meados da decada de 80, dado o surto de inova96es que se verificou, que o Estado dos pafses 

centrais desperta para a necessidade de ter uma polftica especffica para a inovaifiiO. Nao 

bastava as empresas, por elas mesmas, se preocuparem em intemalizar, como vinha sendo 

feito nas grandes corpora96es, a pesquisa cientffica. Era necessaria uma polftica do Estado 

de modo a coordenar a a91iO conjunta dos atores envolvidos no processo de gera(!ao e difusao 

de inova(!6es, seja setorialmente seja globalmente. 

No Brasil, a experiencia que comeifa nos anos 50 e se alonga ate meados dos 80, 

caracterizou-se por uma polftica de ciencia e tecnologia que priorizou a forma(!ao de recursos 

humanos e a pesquisa, sem conseguir, entretanto, lograr urn impacto em termos de inovac;ao 

tecnol6gica no setor produtivo. Por urn !ado a constata(!ao dessa si tuac;ao e observagao 

dos pafses centrais, colocou a necessidade de uma polftica de inova(!oes mais eficiente no que 

tange ao aproveitamento dos resultados da pesquisa cientifica no meio empresarial. Existia 

(e existe) uma serie de obstaculos a serem considerados para a formula(!iiO de tal polftica 
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como: a dependenica tecnol6gica em rela<;ao ao exterior; a tendencia a importa<;ao de tecnolo

gia; a falta de demanda s6cio-econ6mica para os resultados da pesquisa cientffica; etc. A 

necessidade de uma politica de inova<;ao tecnol6gica para o Brasil, que levasse em conta nao 

s6 a gera<;ao de conhecimento cientffico-tecnol6gico e a forma'<ao de recursos humanos, mas, 

tambem, o ambiente empresarial passou a ser praticamente consensual. 

A tonica da politica que se formula a partir dos anos 90 foi a considera<;ao da empre

sa, pelo menos no discurso oficial, como elemento central no sistema de inova<;oes e nao mais 

a Universidade e os centros de pesquisa. Ela apresenta uma vertente neoschumpeteriana, que 

se traduz na importancia atribufda a forma~o de recursos humanos, capacita'<ao de mao-de

obra e empresarial, do fomento a pesquisa cientffico-tecnol6gica nas areas relacionadas as 

novas tecnologias, etc. Pode-se dizer, entretanto, no que se refere a estas orientavi'ies, que 

esta polftica nao tern sido implementada, a julgar pel as p:llidas a<;i'ies governamentais neste 

sentido. Por outro !ado, esta polftica tambem tinha como objetivo a inser<;ao competitiva do 

Pafs no mercado internacional, a partir de uma nova politica de comercio exterior. Medidas 

como a queda da reserva de mercado, diminui~o das alfquotas de importa~o, etc, estas sim, 

foram implementadas. 

Ao ser aotada essa polftica, as empresas que estavam protegiJas, embora esta prot~o 

nao tenha levado ao pretendido desenvolvimento tecno16gico, agora se veem instadas a se 

desenvolverem do ponto de vista tecno16gico. Na medida em que nao ha se conformou uma 

polftica que apoie de fato este desenvolvimento as empresas ficaram a merce das for<;as de 

mercado liberadas pela nova polftica de comercio exterior. Uma das tentativas de se evitar 

esta fragilidade, conformou-se a partir do surgimento, no discurso oficial, do estimulo a 

cria9ao e consolida<;ao de Parques e P61os Tecnol6gicos. 

0 que se constata, atualmente, e que o Pafs nao tern ainda uma polftica de inova<;ao 

e tam bern nao possue uma polftica para o tratamente da questiio empresarial. E apresentado 

as empresas de alto conteudo de tecnologia o desafio, nao trivial, de conduzir o processo de 

inova<;i'ies, sem que, para tanto, haja uma polftica clara a este respeito. 

0 objetivo principal deste trabalho eo de refletir acerca da formulavao de uma polftica 
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de inova<;:iio para as empresas de alto conteudo tecnol6gico, dado que sao reconhecidamente, 

na experiencia internacional, os "vetores" da capacitayao tecnol6gica nos pafses centrais. 

No ambiente nacional, o caso de Campinas aparece na literatura como urn caso impor

tante no que concerne ao exito alcanyado pelas empresas no desenvolvimento cientffico

tecnol6gico nacional e, talvez, como urn modelo a ser emulado. Esta cidade e reiteradamente 

apontada como urn exemplo bem-sucedido de Parque Tecnol6gico. 0 estudo do caso possibi

lita uma reflexao acerca das empresas de base tecnol6gica de Campinas, realizado exatamente 

como o objetivo de subsidiar a formula<;:iio de uma politica de inova<;:ao no que respeita a 

questiio empresarial. 

0 capftulo I enfoca os conceitos de Parque e P6los Tecnol6gicos e sua pertinencia 

para a explica<;:iio dos resultados alcangados em termos de desenvolvimento tecnol6gico 

regional. Apresenta, por outro !ado, uma conceituayao que possibilita uma melhor compre

ensao deste desenvolvimento ao introduzir a dimensiio polftica na analise da dinamica de 

produyiio tecnol6gica. 0 capftulo 2 apresenta uma periodizagao segundo as dinamicas domi

nantes de desenvolvimento cientffico-tecnol6gico brasileiro nas decadas de 70 e 80. 0 capftulo 

3 apresenta os resultados obtidos na pesquisa de campo que envolveu 34 empresas da regiao 

de Campinas e a analise destes dados. 
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CAPITULO 1 

1. ALGUNS CONCEITOS PARA ABORDAR 0 CASO DAS EMPRE

SAS DE BASE TECNOLOGICA 

1.1. INTRODU<;:AO 

Para chegar a uma caracteriza<;ao dos varios aspectos envolvidos com a problematica 

a ser tratada e desta forma precisar conceitos tratados de forma inadequada na literatura sobre 

P&D, adota-se uma perspectiva- urn tanto ingenua, e verdade- de urn observador que busca 

interpretar a realidade a que se defronta sob a 6tica da polftica cientffica e tecnol6gica. 

Esse observador, ao deparar-se com uma situa<;ao semelhante a que ocorre em regioes 

como Campinas, consideradas como sendo tfpicas da existencia de parques ou p6los tecnol6-

gicos, nao poderia deixar de notar urn fenomeno de aglomera~o de empresas com nfvel 

tecnol6gico superior a media, num determinado espa<;o geogratico. Esta constata<;ao nao teria 

porque, necessariamente, implicar num questionamento acerca de suas causas. Supondo, 

entretanto, que exista este tipo de preocupa<;ao, varias hip6teses poderiam ser formuladas para 

explicar a aglomera<;ao de capacidades empresariais. As vantagens locacionais que a explica

riam poderiam ser agrupadas em duas grandes categorias: as de natureza centrfpeta, quando 

existem raz6es suficientemente fortes para atrair capacidades empresariais em dire<;ao a urn 

centro; e as de outra natureza, como as de expansao de urn centro ja existente que poderiam 

gerar urn movimento centrffugo em rela<;ao a ele. De qualquer forma, as vantagens locacio

nais poderiam ser de tipo bastante variado, incluindo desde motiva<;6es climaticas, de merca

do, etc, ate tecnol6gicas. Note-se que somente no caso de existirem vantagens locacionais de 

natureza centrfpeta e que se pode falar com propriedade de urn centro e nao apenas de uma 

aglomera<;ao. 

Verificada a ocorrencia de vantagens locacionais de tipo tecnol6gico, que e o que 
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interessa analisar, caberia ao observador indagar sobre os condicionantes de sua existencia. 

A existencia de grandes empresas que, em fun<;ao de uma polftica de subcontrata<;ao ou 

terceiriza'<ao, tenham que repassar conhecimento tecno16gico a seus fornecedores pode levar 

a atra'<ao de capacidades empresariais. Uma situa<;ao como esta nao implica que a grande 

empresa tenha desenvolvido uma tecnologia para posteriormente efetuar seu repasse. Ela 

costuma estar associada a uma situa9ao em que a grande empresa, ao optar pela subcontrata

<;ao, repassa urn conhecimento tecno16gico especffico, ja existente e por ela dominado, de 

maneira, a permitir, tao so mente, o seu uso pelo subcontratante na produ9ao de determinado 

componente, de acordo com as especifica~t5es requeridas. Eventualmente, dependendo da 

natureza destas especifica~t6es, a empresas subcontratada pode desenvolver algum programa 

de P&D que leve a consecussao de inova96es incrementais. Entretanto, o seu potencial 

inovativo esta condicionado a capacidade tecnol6gica da contratante. Ocorreria neste caso, 

uma polftica empresarial mais ou menos circunscrita sem que se possa falar da existencia de 

uma polftica governamental. 

Institui~t5es de pesquisa onde existe uma previa inten9ao de desenvolvimento cientffico 

e tecno16gico, por raz6es nao diretas ou necessariamente ligadas a sua aplica~tao produtiva, 

seja no contexto nacional, seja no regional, podem atuar como elemento de atra<;ao de capaci

dades empresariais. Isto sempre e quando exista possibilidade de explora<;ao comercial dos 

resultados da pesquisa nelas levadas a cabo e na medida em que, isto se traduza numa vanta

gem locacional economicamente significativa. Nem sempre, entretanto, essa possibilidade se 

concretiza. A fixa~tao de capacidades empresariais e urn processo bastante complexo, submeti

do a urn numero relativamente grande de condicionantes. A existencia de institui~t5es de 

pesquisa para funcionar como urn elemento de atra<;ao, teria que estar codjuvada por outras 

condi~t5es. Neste caso, pode-se falar que existe urn "centro irradiador" de conhecimento 

que, ao oferecer urn espectro relativamente amplo de conhecimentos (ao contnirio do tipica

mente existente no caso de processos envolvendo subcontrata~tao), poderia atuar como urn 

"centro de atra9ao" de capacidades empresariais. 

As caracterfsticas dessas institui96es, entretanto, e principalmente no caso de universi

dades, sup5em urn tipo de capacidade empresarial bastante distinta daquelas encontradas em 

empresas, que costumam se envolver em mecanismos de subcontrata<;ao, como os anterior-



6 

mente mencionados. 0 processo de desenvolvimento de urn resultado de pesquisa, da forma 

como ele normal mente e gerado nessas institui<;:i\es, ate sua transforma<;:lio numa inova<;:lio em 

condi<;:i\es de ser introduzida no mercado exige uma capacidade tecnol6gica nlio trivial. 

Assim, dada a forma e os objetivos que cercam o desenvolvimento tecnol6gico concebido por 

estes centros, pode-se dizer, que os mesmos transferem as empresas urn conhecimento cuja 

aplica<;:lio potencializa mas, por outro lado, supre uma certa capacidade de inova<;:lio. Ao 

contnmo do mecanismo de subcontrata<;:lio, que esta mais voltado para a transferencia da 

capacidade de produ<;:lio de determinado componente. A freqiiencia com que tern sido explo

radas na literatura latino-americana sobre o desenvolvimento cientifico e tecno16gico as, 

dificuldades inerentes ao processo de inova<;:lio em economias perifericas e as a<;:i\es govema

mentais implementadas no sentido de viabiliza-lo, tomam desnecessario aprofundar sua 

analise aqui. 

De qualquer forma, e dependendo do poder de atra<;:lio desses "centros irradiadores" 

e da forma<;:lio de urn clima favoravel ao investimento privado, a existencia de tais centros 

pode gerar urn processo de aglomera<;:lio de empresas na regilio onde atuam. 

Estudada a experiencia, isto e, constatado ur11 fenomeno de aglomera~ao de empresas 

e comprovada a existencia de urn centro irradiador de conhecimentos passfveis de serem 

explorados comercialmente, nosso observador dever-se-ia questionar a respeito da existencia 

de uma intencionalidade no processo observado. Isto porque, e inerente a preocupa<;:lio com 

a formula<;:lio de polfticas publicas, o exame de processos considerados como positivos, de 

ocorrencia espontanea ou induzida, com o objetivo de estimuhi-los. Essa indaga<;:lio e uma 

etapa que, embora de extrema importancia, e frequentemente eludida. No caso em analise, 

se verifica amiude interpreta<;:i\es incorretas. Seja ao assimilar urn simples processo de aglo

mera<;:lio de empresas a existencia de urn mecanismo de atra<;:lio exercido pela presen<;:a de urn 

centro irradiador de conhecimento. Seja ao associar a ocorrencia desse mecanismo de atra<;:lio 

a existencia de uma intencionalidade ou, mais do que isto, de uma politica governamental 

dirigida a estimuhi-lo. Essa distin<;:lio s6 tern sentido se ha o objetivo de formula<;:lio de uma 

polftica govemamental orientada a potencializar o processo de aglomera<;:lio verificado. Caso 

contrario ela e in6cua. 
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Supondo que exista esse objetivo, parece pertinente diferenciar a polftica visando o 

fortalecimento de institui<;5es de pesquisa, que eventualmente se constituam ou possam vir 

a se constituir em centros irradiadores, e que neste caso venham a desencadear urn processo 

de aglomera<;ao de empresas, da polftica orientada a estimular este processo. 

0 primeiro tipo de polftica visa a cria<;ao de condi<;5es para que essas institui<;5es se 

consolidem enquanto tais, e esta legitimado, sobretudo no caso das institui<;5es universitarias, 

por raz5es que pouco ou nada tern a ver com a existencia de urn processo de aglomera<;ao de 

empresas. A aferi<;ao do sucesso relativo da polftica implementada se efetua a partir de crite

rios fundamentalmente academicos, no caso da Universidade, ou pela contribui<;ao que os 

resultados das pesquisas oferecem a comunidade, no caso de institutos de pesquisa. Mecanis

mos como balsas de p6s-gradua<;ao, auxflios a pesquisadores, financiamento a projetos de 

pesquisa, etc, sao utilizados pelo govemo para aquela finalidade. Tais mecanismos, sobretudo 

o ultimo deles, pode decorrer de uma iniciativa e, inclusive, da aloca<;ao de recursos prove

nientes de empresas. Esta possibilidade, entretanto, tende a ficar restrita, no caso brasileiro, 

as empresas estatais. Mesmo no caso em que ocorre, essa possibilidade nao costuma contem

plar urn fen6meno de aproxima<;ao ffsica entre a institui<;ao de pesquisa e a empresa envolvida 

e, portanto, urn fen6meno de aglomera<;ao. 

0 segundo tipo de polftica tende a se colocar como uma possibilidade concreta, 

apenas se houver sido identificado previamente urn processo espontaneo de aglomera<;ao de 

empresas em torno de urn centro irradiador de conhecimento, que justifique ser estimulado. 

Neste caso, procura-se, de forma intencional e concertada, mediante polfticas especfficas, a 

atra<;ao de capacidades empresariais visando a cria<;ao de unidades produtivas vinculadas 

aquelas institui<;5es geradoreas de resultados de pesquisa com aplica<;ao comercial. Os meca

nismos implementados tendem a ser de natureza muito distinta dos anteriores. Costumam 

envolver a implanta<;ao de uma estrutura ffsica (terrenos, rede de agua e luz, transporte, etc) 

proporcionados de forma subsidiada as empresas pelo poder publico municipal; a cria<;ao de 

ediffcios e instala<;5es de uso freqiientemente comum para atividades administrativas, de 

desenvolvimento tecnol6gico, de produ<;ao, etc, dos interessados, financiados em geral por 

organismos ligados ao governo federal ou estadual; a implementa<;ao de favores fiscais 

visando estimular o desenvolvimento tecno!6gico, etc. Neste caso, a aferi<;ao do sucesso 
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relativo da polftica implementada se efetua atraves da considera<;ao da quantidade, tamanho 

economico, nfvel de desenvolvimento tecnol6gico relativo, etc, das unidades produtivas que 

se estabele<;am no entorno dos centros irradiadores. 

Pode parecer desnecessario dizer, mas e conveniente enfatizar, que o segundo tipo de 

polftica s6 tern sentido na medida em que exista urn centro irradiador de conhecimento que 

se mantenha capaz de seguir gerando resultados de pesquisa. Claro esta, que do ponto de 

vista da PCT, uma vez que para o atendimento das metas de polftica industrial ou economica 

nem mesmo a existencia de urn centro irradiador pode ser necessaria. 0 que se quer ressaltar 

e que o debilitamento das condi<;5es existentes nas institui<;5es de pesquisa, que costuma 

ocorrer toda vez que diminuem os recursos governamentais para a manuten<;ao de suas fun

<;5es primordiais, tende a minar as bases onde se deve assentar uma polftica visando estimular 

o processo de atra<;:ao de capacidades empresariais. Isto porque, ao diminuir significativamen

te o fluxo de resultados potencialmente utilizaveis no setor produtivo, e mantendo-se as 

vantagens locacionais pre-existentes, o que tende a ocorrer e a fixa<;ao de capacidades empre

sariais com menor propensao a inovar. Nesta situa<;ao, a manuten<;ao de uma politica de 

atra<;ao s6 tera sentido enquanto polftica industrial mas nao mais como polftica tecnol6gica. 

A partir desta analise realizada, acerca dos diversos fatores que podem conduzir a uma 

aglomera<;:ao de empresas, passa-se a examinar a forma como os conceitos de P6los e Parques 

tecnol6gicos tern sido utilizados, na literatura internacional e nacional, para designar situa<;5es 

como a ocorrida regiao de Campinas. 

Por urn lado, constatou-se, na literatura, o uso indiscriminado desses termos para 

designar experiencias muito distintas na sua genese e processo de consolida<;ao, levando a que 

se atnbufsse aos mesmos urn carater ambfguo e impreciso. Outro elemento que depoe contra 

muitas das analises realizadas, e a falta de uma perspectiva hist6ri.ca. 

Por outro !ado, verificou-se a escassa importancia conferida a dimensao politica na 

analise dos condicionantes do processo de consolida<;ao desses parques ou p6los tecnol6gicos. 

Por esta razao, o desenvolvimento deste trabalho parte do pressuposto de que o entendimento 

da evolu<;:ao da ciencia e da tecnologia passa pela considera<;ao do papel do estado nestes 



9 

campos, especial mente atraves da implementa((ao de polfticas de Ciencia e Tecnologia (PCT). 

0 papel atribufdo e as motiva((OeS da Universidade, dos institutos de pesquisa e empresas 

privadas no desenvolvimento cientffico-tecnol6gico, tambem foi considerado essencial para 

a analise, dado que estes atores institucionais foram e continuam sendo o publico-alvo das 

PCTs. Para concatenar todos estes elementos buscou-se precisar e conformar o conceito de 

Empresas de Base de Tecnol6gica, dado que estas, pode-se dizer, sao os "vetores" do dina

mismo tecnol6gico de uma dada regiao. Buscou-se tam bern apresentar as formas como a PCT 

pode atuar em urn pais periferico, atraves da conceitua((ao de politicas implicitas e explicitas. 

A estruturagao deste capitulo parte da consideragao da experiencia do Silicon Valley 

e Rota 128, do contexto em que ela foi gerada e dos elementos que permitiram o seu exito. 

Desta forma se buscou contrastar essas experiencias com a situagao generica inicialmente 

abordada e assim possibilitar uma melhor compreensao da origem do conceito de Parque e 

Polo Tecnol6gico. Posteriormente, examina-se as diversas definig5es presentes na literatura 

sobre Parques e P6los Tecnol6gicos. 0 capitulo e finalizado com a apresentagao das ferra

mentas conceituais, elaboradas a partir do aprofundamento do conceito de Empresa de Base 

Tecnol6gica e os conceitos de polftica explfcita e implfcita, essenciais para a analise que se 

segue no capitulo 2 e para o tratamento das informag5es obtidas na pesquisa de campo. 

1.2. 0 SURGIMENTO E A UTILIZA(:AO DO CONCEITO DE PARQUE 

TECNOLOGICO 

A partir do p6s-guerra, a relagao universidade/setor produtivo, nos EUA, esteve 

norteada por polfticas de C&T voltadas para a produgao de tecnologia para aplicag6es milita

res. Este perlodo caracterizou-se pela insergao dos porta-vozes da comunidade academica no 

cenario politico e pela alocagao crescente de recursos publicos na Universidade, financiando 

a pesquisa para fins militares (DICKSON, 1988). Os resultados obtidos nestas pesquisas eram 

entao repassados as industrias de armamentos. 

As grandes corporagOes, que nos anos 20 e 30 estiveram intimamente conectadas a 

pesquisa academica, principalmente na area de qulmica e eletronica (NOBLE, 1982), neste 
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perfodo passaram a internalizar as atividades de P&D. 0 papel assumido por estas corpo

ra<;6es em rela<;ao a Universidade e os institutos de pesquisa foi mais de fornecedor de 

equipamentos e servi<;os do que de usmirio imediato da tecnologia gerada por estas insti

tui<;6es. 

A tendencia geral de produ<;ao tecnol6gica norte-americana influenciou, tanto na area 

civil como, principal mente, na militar, a coopera<;ao entre empresas e universidades, sen do 

que as primeiras detinham a lideran<;a nesta rela<;ao. Isto e,a motiva<;ao inicial dos projetos 

de P&D partia das empresas e estas e que iam buscar na Universidade a competencia necessa

ria para leva-las a cabo. Corpora<;6es voltadas para a produ<;ao civil e as industrias de arma

mentos, foram as empresas que dominaram o cenario cientifico-tecnol6gico deste perfodo. As 

dinamicas de produ<;ao tecnol6gica destas empresas, influenciaram fortemente a forma de 

liga<;ao da Universidade com o Setor Produtivo. Entretanto, surgem na decada de 50, duas 

experiencias que fugiam desta tendencia geral de produ<;ao de tecnologia. 

Professores da Universidade de Stanford e do Massachussets Institute of Technology 

(MIT), aproveitando os resultados de pesquisas por eles coordenadas, criam empresas destina

das a comercializa<;ao destes resultados. Contando com o apoio das respectivas institui<;6es, 

as empresas destes professores instalaram-se em areas pr6ximas as mesmas (DICKSON, 

1988). Este tipo de empresa se caracterizava por apresentar urn pequeno tamanho e uma 

intera<;ao muito intensa com a academia. De modo geral, os professores-empresarios conti

nuavam a desenvolvendo as atividades de pesquisa na Universidade, e repassando seus resul

tados as suas empresas. 

A importancia destas experiencias nao residiu no fato da cria<;ao de empresas por 

academicos, mas no que as mesmas viriam a se constituir nas decadas posteriores. 

Ao fim da decada de 60, com as manifesta<;6es estudantis contra a guerra do Vietna, 

com a posse do governo Nixon (defensor de uma polftica de restri<;ao aos gastos em pesqui

sa), com o questionamento da influencia militar na pesquisa universitaria, o modelo de P&D 

adotado desde o P6s-guerra come<;a a sofrer restri<;6es. Isto e, a pesquisa levada a cabo 

segundo o modelo em vigor, nao era suficiente para gerar inova<;6es que garantissem a 
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posi<;iio relativa das grandes corpora<;5es no mercado mundial. 

Na decada de 70, urn nova consciencia come<;ou a se desenvolver no ambito do 

govemo dos EUA; a de que as corpora<;5es norte-americanas nao seriam capazes de manter 

tao facilmente o controle do mercado mundial ou de permanecer imunes as novas tendencias 

economicas globais. Esta nova consciencia deveu-se, em grande medida, a atua<;iio, no 

Congresso, dos representantes destas corpora<;5es. Pressionadas por mudan<;as no contexto 

economico mundial, como a ascensiio da economia japonesa e a revolu<;iio dos metodos de 

produ<;iio e gerencia, que se impunha. As corpora<;5es buscavam sensibilizar a opiniao publica 

e o executivo para urn tratamento privilegiado as suas demandas tecnol6gicas. 

Nos anos seguintes as dificuldades, ja referidas, levaram as corpora<;oes norte-america

nas a uma crescente preocupa<;iio a respeito das causas do sucesso comercial. A visao, que 

come<;ou a se formar nesta epoca, e se consolidou na decada de 80, foi a de que a economia 

s6 se manteria crescendo atraves de urn continuo fluxo de inova<;5es tecnol6gicas, obtidas 

atraves do fomento a pesquisa basica. 

Assim, a P&D orientada para a produ<;iio civil que, no perfodo do p6s-guerra ate o 

infcio da decada de 70, mantinham urn debil contato com a Univ~rsidade, inauguram uma 

nova dinamica, surge urn novo componente na politica de C&T norte-americana: o estfmulo 

ao investimento privado em pesquisa basica para a produ<;iio de tecnologia de aplica<;iio civil. 

A P&D militar continuou, entretanto, a deter a parcela mais significativa do or<;amento 

publico para P&D, apoiada num vinculo sempre intenso entre a Universidade e o setor 

produtivo. 

A partir de meados dos anos 70, a intera<;ao da Universidade cmn o setor privado 

resultou em uma agenda de pesquisa basica orientada aos campos potencialmente geradores 

de inova<;oes, que levassem a uma rapida aplica<;ao economica dos seus resultados. 

Urn dos efeitos desta nova dinamica, que interessa destacar, foi o estfmulo que levou 

professores e outros profissionais ligados a pesquisa academica a constituirem suas pr6prias 

empresas. 
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Assim experiencias com a cria<;iio de empresas da Universidade de Stanford e MIT, 

iniciadas antecipadamente e num contexto consideravelmente diferente, ganham urn impulso 

que, ate entiio, niio lhes havia sido concedido. Estas duas experiencias particulares de cria<;iio 

de empresas, em fun<;iio do aproveitamento comercial dos resultados de pesquisa universitiria, 

cresceram rapidamente e passaram a ser apontadas como os primeiros parques tecnol6gicos 

da hist6ria. Ficaram conhecidas internacionalmente como Silicon Valley e Rota 128 respecti-

vamente. 

0 Silicon Valley foi o nome atribufdo a regiiio perto de Sao Francisco, Calif6rnia, 

onde houve uma concentra<;iio de empresas de micro-eletronica com nfvel tecnol6gico superior 

a media deste Pals, usando como base o silfcio (JOSEPH, 1989). Atualmente empregam cerca 

de 35.000 mil profissionais, diretamente (SANTOS & PAREJO, 1991). A Rota 128, rodovia 

que circunda parte da regiiio metropolitana de Boston, Massachussets, tambem apresentou 

uma concentra<;iio de empresas, daf a denomina<;iio deste Parque. Atualmente oferece 30.000 

empregos diretos (SANTOS & PAREJO, 1991). 

Muitos fatores sao apontados como sendo essenciais para o exito obtido por estes 

empreendimentos, tais como: a presen<;a de urn espfrito empreendedor, a disponibilidade de 

capital de risco, a existencia de univers:dades reconhecidamente competentes, etc'. Parece 

ter sido crucial a participa<;iio dos atores sociais envolvidos nestes projetos como: Fred 

Terman, professor de engenharia de Stanford, David Packard e Bill Hewlett, fundadores da 

Hewlett-Packard, Karl Compton, presidente do MITe outros (BYLINSKY, 1985). Parece niio 

haver, entretanto, discordiincia no que tange ao exito obtido por estes parques. 

Varios pafses, inspirados no exito destas experiencias, passaram, principalmente a 

partir de 85, a implementar polfticas de estfmulo a cria<;iio e desenvolvimento de empresas 

articuladas em estruturas conhecidas como Parques ou P6los Tecnol6gicos. 

Urn maior detalhamento do contexte que envolveu a criayao e consolida9iio destes Parques pode ser 

encontrada em BYLINSKY, 1985; LARSEN & ROGERS, 1984; SAXENIAN, 1981; LUGER & 

GOLDSTEIN, 1990. 
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JOSEPH (1989) apresenta uma analise interessante a respeito da influencia do modelo 

Silicon Valley como elemento de estfmulo de cria<;:iio de Parques Tecnol6gicos. Ele associa 

ao parque norte-americano o conceito de Mito Politico, definido como urn conjunto ampla

mente aceitavel de inquestiomiveis crenc;as polfticas que proporciona a eventos e a<;5es urn 

sentido particular. Estes mitos teriam o poder de influenciar a opiniao publica, de modo a 

maximizar sua aceita<;ao com rela<;ao a determinado projeto. Assim o mito Silicon Valley 

incorporaria as cren<;as de urn modo de produ<;ao tecnol6gica eficiente e moderno; de urn 

modo de produ<;:iio em harmonia com o meio ambiente; do estfmulo a qualifica<;ao da mao-de

obra; de urn estilo de trabalho mais igualitario onde todos poderiam compartilhar os lucros 

auferidos, etc2
• Este mito teria contribufdo no ritual, que, segundo o au tor, seria a pnitica, 

a "dramatiza<;ao", destas cren<;as, do desenvolvimento dos Parques Tecnol6gicos. 

Urn fator que colaborou na emula<;ao da experiencia dos Parques norte-americanos foi 

a recessao economica que atingiu alguns paises da Europa, no inicio da decada de 80. A 

perspectiva de se alcan<;ar urn "revigoramento" da Industria destes pafses, mediante a cria<;ao 

de estruturas que estimulavam inova<;5es tecnol6gicas, pareceu bastante promissora para os 

mesmos (CURIE, 1985; QUINT AS et alii, 1992). 

Assirr. foram criados Parques ou P6Jos de Tecnologia dentro e fora dos EUA que, 

apesar da serem designadas da mesma forma, apresentam pouco em comum entre si e com 

as experiencias do Silicon Valley e a Rota 128 (QUINTAS et alli, 1992, JOSEPH, 1989). 

Algumas dessas estruturas sao apenas empreendimentos imobiliarios constitufdos com o 

objetivo de auferir resultados economicos atraves da venda de lotes para a instala<;ao de 

empresas. 

U rna razao que pode explicar a diversidade entre os Parques pode ser atribuida aos 

condicionantes s6cio-polftico-econ6micos locais que conformaram a implementa<;ao dos 

mesmos. Condicionantes como: as peculiaridades da industria nacional; a rela<;ao da comuni

dade academica com esta; o nfvel de interven<;ao governamental no sentido de criar urn 

2 
Estudos recentes tern criticado estas cren9'\S. Neste sentido MACDONALD (1985) relata problemas 

urbanos, como por exemplo, polui<;ao ambiental apresentados por este Parque e HEWEIT(I985) aponta 

uma performance industrial em contrayAo, para o mesmo. 
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ambiente de inova~ao, etc, possuem forte influencia sobre a gera~o de tecnologia e, portan

to, sobre estruturas que nela se baseiam. 

Freqiientemente, os conceitos utilizados para se definir as experiencias de Parques 

e P61os Tecno16gicos, variam bastante de autor para autor. Sao apresentadas as seguir algu

mas das distintas defini~6es encontradas na literatura sobre esta tematica, de modo a se 

verificar a dificuldade de se comparar as mesmas. 

0 conceito utilizado por CURRIE (1985), em seu trabalho, foi ode Parque Tecno16gi

co como sendo uma iniciativa imobiliaria estreitamente Iigada com uma Universidade, cujo 

principal objetivo consiste em facilitar a transferencia de tecnologia entre as institui~6es 

academicas e as empresas a ele ligadas. Currie define tres tipos de Parques : 

- Parques Cientfficos (Science Parks) que se aproximariam, segundo o au tor, aos Parques 

americanos instalados em "agradaveis areas verdes", constituindo-secomo espa~os apropia

dos para empresas intensivas em conhecimento; 

- Parques de Pesquisa (Research Parks), semelhante aos Science Parks, mas que excluiriam 

tarefas de fabrica~ao e permitindo apenas a constru~ao de prot6tipos; 

- Centros de Inova~ao (Innovation Centers) seriam as instala<;Oes com espa~o destinado ao 

estabelecimento de novas empresas. 

0 conceito de Science Park adotado pela UK Science Park Association (UKSPA) nao 

faz men~ao as "agradaveis areas verdes", nem a semelhan~ com os Parques americanos. 

Para ela, Science Park e urn empreendimento que apresenta lac:;os formais e operacionais com 

a Universidade. Visa encorajar a formac:;ao e crescimento de empresas intensivas em tecnolo-

gia (UKSPA, 1985). Segundo LUGER & GOLDSTEIN (1990), Parques Tecnol6gicos 

sao entidades que vendem ou alugam areas contfguas ou espac:;os em ediffcios para empresas, 

cujas principais atividades sao a investigac:;ao basica e aplicada, ou o desenvolvimento de 

novos produtos ou processos. 

Poder-se-ia apresentar uma serie de conceitua<;Oes que nao sao totalmente distintas, 

mas que privilegiam diferentes elementos para a conceitua~ao de Parques Tecnol6gicos. 
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Embora o objetivo deste capftulo nao seja o de se alongar neste sentido, achou-se oportuno 

destacar o estudo de CASTELLS (1991:269). Ele apresenta urn apanhado de diversas expe

riencias, que resistem as classifica.;oes usuais. 0 autor classifica estas experiencias da seguin

te maneira: 

- Parques gerados por iniciativa da Universidade, que nao admitem atividades de fabrica<;iio 

(Heriot! Watt, Edimburgo, Esc6cia); 

- Parques sem Universidade porem que abrigam centros de pesquisa e grandes empresas 

(Sophia-Antipolis, Fran.;a); 

- Parques especializados em uma tecnologia especifica (Utah, EUA, em tecnologia medica); 

- Parques com institutos de pesquisa publicos voltados para as necessidades da industria 

regional (Valencia, Espanha, na area de ceramica, industria alimentfcia, etc); 

- Parques sem universidades que concentram em urn mesmo ediffcio diversos laborat6rios 

nacionais de pesquisa e laborat6rios de grandes transnacionais, sem que haja, entretanto, 

empresas na area circundante (Tecn6polis de Bari-Valenzano, Jtalia); 

- Parques instalados em areas verdes (Stanford e Triangle Research, EU A, Cambridge, 

lnglaterra e Sophia-Antip61is, Fran.;a); 

- Parques localizados em velhas fabricas ou armazens em zonas urbanas (Aston Science 

Park, Birmingham, Inglaterra, New Haven, Connecticut, EUA); 

- Parques que dao preferencia a instala.;ao de laborat6rios de grandes corpora.;6es transna

cionais (Triangle Research, EUA); 

- Parques que dao preferencia a novas empresas (start-up) locais (Utah Research Park, 

EUA). 

Esta diversidade dificulta, senao impossibilita, a tarefa de se chegar a urn denomina

dor com urn, o que contribue para a ambigiiidade e imprecisao desta terminologia. A tentativa 

de se estabelecer urn marco de referencia hist6rico-conceitual atraves da alusao as experien

cias norte-americanas do Silicon Valley e Rota 128, acrescenta mais duvidas que esclarece. 

A busca de referencias, para o fen6meno dos Parques Tecnol6gicos, modelo difundido nos 

anos 80, em experiencias ocorridas na decada de 50, e urn fato curioso que e usualmente 

desconsiderado por esta literatura. 
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Como ja foi comentado, esta diversidade pode estar associada aos condicionantes 

s6cio-polftico-economicos 1ocais, porem nao e raro que estes condicionantes impliquem em 

restri~6es, ou impossibilitem a implementa'<ao de Parques ou P61os Tecnol6gicos. A taxa de 

exito dos empreendimentos visando a forma'<ao de Parques Tecnol6gicos nos EUA e de 

aproximadamente 0.25, ou seja, de cada quatro tentativas de estrutura'<ao de Parques, somen

te uma se conso1ida (CASTELLS, 1991). 

Para pafses perifericos, como o Brasil, animados pelas possibilidades economicas 

abertas pe1o aparente exito obtido da cria'<ao de empresas e sua articula'<ao em Parques 

Tecnol6gicos, os condicionantes s6cio-polftico-economicos tornam-se ainda mais relevantes 

dada a fragilidade economica destes pafses. 

A proposta de cria'<ao de Parques e P6los ganha relevancia no Brasil, a partir de 

meados da decada de 80. A ado¢o desta proposta encontrou respaldo no ambito do governo 

federal e, em 1984, foi lan'<ado o Programa de Implanta'<ao de Parques Tecnol6gicos pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientffico e Tecnol6gico (CNPq). Segundo LEVIN

SON & MEDEIROS (1988: 18-19) "Esse programa preocupou-se em incentivar o surgimen

to" (grifo nosso) " de parques e assinou convenios com institui'<6es em cinco localidades : 

Joinville, Sao Carlos, Campina Grande, Manaus e Santa Maria". 

Assim, a partir deste programa foram criadas diversas funda'<6es como a Funda~o 

Parque de Alta Tecnologia de Sao Carlos, Funda'<ao Parque Tecnol6gico de Santa Maria, etc. 

Foram criados outros 6rgaos, nao necesariamente por influencia direta deste programa, em 

outras localidades do Pafs, mas com objetivos semelhantes. A saber: facilitar a intera'<ao entre 

os "centros irradiadores" e empresas locais e servir de interlocutor no ambito municipal., e 

algumas vezes federal, das aspira'<6es dos empresarios e pesquisadores. Foi o caso da Compa

nhia de Desenvolvimento do Polo de Alta Tecnologia de Campinas, da Funda'<ao Centro 

Regional de Tecnologia em Informatica de Santa Catarina, da Funda'<ao Parque Tecnol6gico 

da Parafba, Centro de Tecnologia do Parana entre outros. 

Como era de se esperar, a semelhan'<a do que ocorria nos pafses centrais, foram aqui 

rotulados casos extermamente distintos. Freqiientemente, tratavam de urn fenomeno de agio-
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mera<;ao de empresas, que respondia a condi<;5es polftico-economicas e tecnol6gicas anteriores 

ao fenomeno dos Parques e P6los e que, portanto, pouca liga<;ao tinham com o mesmo. Nao 

rara era a situa<;ao em que as empresas aglomeradas apresentavam pouca liga<;ao com os 

"centros irradiadores" (quando existentes). 

A literatura referente ao caso dos Parques ou P6los Tecnol6gicos brasileiros3
, segue 

a tendencia intemacional de se atribuir a mesma denomina<;ao a experiencias bastante distintas 

no que tange a sua cria<;ao e consolida<;ao. 

Com respeito a esta literatura, MEDEIROS (1990, 1991) apresenta uma metodologia 

de tratamento desta tematica, que e amplamente utilizado por outros autores nacionais que se 

dedicam a mesma. Ele definiu o conceito de Parque Tecnol6gico como sendo urn caso parti

cular de P6lo Tecno16gico. Como o interesse do trabalho esta voltado para Campinas, 

buscou-se desenvolver a analise evidenciando a situa<;ao de Campinas. Segundo o autor, urn 

P6lo de Tecnologia classifica-se em tres "formata<;5es" (segundo a terminologia utilizada) 

distintas, dependendo da existencia, ou nao, de uma estrutura organizacional formal encarre

gada de facilitar a vincula<!iio das empresas de base tecnol6gica com as institui<;5es de pesqui-

sa e com o governo. 

0 primeiro tipo de formata<!iio, P6lo com Estrutura Informal, e aquele onde: 

" ... empresas e as institui<;5es de ensino e pesquisa estao dispersadas na cidade, mas 

existem a<;5es sistematizadas e projetos conjuntos que proporcionam alguma intera<!iio entre 

esses agrupamentos, apesar da ausencia de uma estrutura organizacional formal concebida 

para facilitar a vincula<;ao entre eles. Eventulamente, existe uma incubadora para abrigar as 

empresas nascentes. Casos enquadraveis nesta classifica«iio: Campinas, "(grifo nosso)" Santa 

Rita do Sapucaf e Sao Jose dos Campos" (MEDEIROS, 1991 :14). 

Nos outros dois tipos de formata<!iio, existe uma estrutura formal de coordena<;ao 

essencial para "promover a integra<;ao entre os parceiros envolvidos no processo de inova<;ao 

tecnol6gica". 0 segundo tipo de formata<!iio (P6lo com estrutura formal) difere do terceiro 

3 
Para melhor compreensio do modo como sio tratados na literatura os diversos casos de Parques ou 

P6los, ver MEDEIROS, 1991, LACAVA, 1988, SANTOS 1987, NASCIMENTO, 1991. 
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(Parque Tecno16gico), pela localiza<;ao ffsica, neste ultimo, das empresas "num mesmo local 

dentro do campus da Universidade, ao !ado deste ou em area pr6xima (distancia inferior a 

5Km)" e pelo crescimento do papel coordenador da referida estrutura formal. Dentro de urn 

Parque Tecnol6gico, cabe a ela a tarefa de " facilitar a integra<;ao universidade-empresa e ... 

gerenciar o uso das facilidades existentes no P61o". Neste tipo de P61o "estao disponfveis, 

para a venda ou loca<;ao, terrenos e/ou predios, os quais abrigam uma incubadora ou condo

mfnio de empresas". 

A preocupa<;ao deste tipo de abordagem esta voltada para o desafio gerencial de 

harmonizar dinamicas distintas como a da Universidade e da Industria. Considera que a 

produ<;ao tecno16gica (aproveitando os resultados da pesquisa universitaria) decorre da apli

ca<;ao das tecnicas de gestao da tecnologia, quando esta produ<;iio nao ocorre de maneira 

espontanea. Neste sentido, Santos (SANTOS & PAREJO, 1991:261) considera que "os 

Parques Tecnol6gicos brasileiros nasceram de forma espontanea em localidades onde havia 

a presen<;a de instui<;oes de pesquisa de excelencia". Ainda segundo este autor, o denominado 

Parque Tecnol6gico de Campinas "surgiu de forma espontanea por uma influencia significati

va da Unicamp" (Universidade de Campinas). A considera<;ao dos referidos condicionantes 

que envolve a implementa<;ao destes empreendimentos e freqi.ientemente pouco considerada. 

A revisao da literatura realizada acerca do tema de parques e p6los aponta a necessi

dade de aprofundar a reflexao ate agora efetuada pelos analistas que a ela tem-se dedicado 

em duas dire<;6es. 

A primeira se refere a experiencia hist6rica protagonizada pelos arranjos envolvendo 

aglomera<;6es de empresas. E este tipo de abordagem que permitira verificar ate que ponto 

elas decorrem efetivamente de uma polftica governamerntal especialmente dirigida a cria<;ao 

e consolida<;ao de Parques e P61os ou se, pelo contrario, sao uma consequencia de a<;oes 

voltadas a objetivos mais genericos relacionados ao fortalecimento dos centros irradiadores 

de conhecimento referidos. Somente o exame detalhado de cada uma dessas experiencias pode 

chegar a elucidar esta questao e indicar com propriedade as polfticas a serem implementadas 

no futuro visando o estfmulo, quando se julgar conveniente, das mesmas. 
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A percej)\:ao de que este exame deve estar referido aqueles objetivos genericos de 

modo a verificar sua importancia vis-ii-vis os mecanismos especlficos eventualmente imple

mentados, obriga a uma considera9ao do contexto conformado pela PCT explfcita e implfcita, 

que o envolveu. Isto porque, caso as experiencias analisadas apontem para a existencia de 

uma a9iio concertada, do tipo sugerido pela literatura analisada, a conclusao a que se poderia 

chegar a respeito de sua efetividade em compara9ao com a polftica orientada a consecu9ao 

daqueles objetivos genericos se alteraria significativamente. 

E. por essas raz6es que se aborda, no capitulo 2 a evolu9ao da PCT brasileira. Seu 

conteudo sugere urn quadro de referenda que permite analisar a experiencia dos chamados 

P6los ou Parques de Tecnologia brasileiros, na medida em que, oferece uma visao do contex

to que presidiu sua evolu9ao. 0 capitulo 3 apresenta, a partir desse quadro de referenda, urn 

estudo detalhado de uma das mais importantes experiencias nacionais relacionadas ao tema. 

Seu objetivo e justamente efetuar urn primeiro esfor9o na dir~ao apontada que possa com

plementar os estudos ate agora rcalizados sobre este importante tema. 

A outra dir~ao de pesquisa refere-se a urn dos atores dos ainda pouco tratados na 

literatura sobre PCT latino-americana, mas que tern recebido uma crescente e correta enfase 

nos estudos realizados nos pafses avan9ados. Trata-se de entender melhor as caracterfsticas, 

as motiva96es e o papel que devem cumprir no marco de uma polltica de inova9iio tecnol6-

gica para os pafses latino-americanos, as empresas, que efetivamente contribuem para a 

capacita9iio tecnol6gica destes pafses. 

A parte que segue deste primeiro capitulo estl. orientada segundo essa dir~ao. Seu 

objetivo e, tam bern, contribuir para o esfor9o desenvolvido pelos estudiosos do tema, orienta

do a uma crescente efetividade das polfticas direcionadas a cria9ao de condi96es adequadas 

ao fortalecimento da capacita9ao tecnol6gica do Pals, mediante a mobiliza9ao da capacidade 

empresarial nacional. 
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1.3. 0 CONCEITO DE EMPRESA DE BASE TECNOLOGICA 

Outra inc6moda imprecisiio conceitual que tende a dificultar o tratamento academico 

dos condicionantes do desenvolvimento cientffico-tecno16gico e a utiliza<;ao de termos como 

empresas de "alta tecnologia", de "tecnologia de ponta", de "tecnologia a van <;ada ", "intensi

vas em tecnologia", de "alta intera<;ao com a universidade", etc. Eles sao usados indistinta

mente sem que se !eve em conta adequadamente o fato de que foram cunhados para a amilise 

da experiencia dos pafses avan<;ados, e que, por isto, podem denotar objetos diferentes em 

nosso contexto. Em conseqiiencia, uma empresa de "alta tecnologia" no Brasil pode ser 

considerada de "baixa" tecnologia no Japao. 

0 termo empresa de base tecnol6gica e bastante difundido4 e nao e raro encontni-lo 

como sin6nimo dos termos empresas de alta tecnologia, de tecnologia de ponta, etc5
• Tam

bern e com urn o termo nova empresa de base tecno16gica, restringindo-se a conceitua<;ao de 

empresa de base tecnol6gica as novas tecnologias (KUPFER, 1990). 

Urn ambiente caracterizado por uma situa~ao de escassa autonomia tecnol6gica, onde 

os setores lfderes de nossa economia sao controlados por grandes conglomerados transnacio

nais responsaveis em grande medida pelo processo de introdu<;ao de inova~5es desenvolvidas 

em suas matrizes; onde a dinamica de inova~o e inibida pela transferencia de tecnologias; 

onde as necessidades das empresas nacionais estao Ionge de se constitufrem, como ocorre no 

contexto dos pafses avan<;ados, num real desafio para a pesquisa passfvel de ser realizada na 

universidade; demanda uma conceitua<;ao bern mais cuidadosa e inequfvoca do que a prevale

cente. 

0 desafio implfcito na constata<;ao de que, dependendo do contexto ao qual se relacio

nava esse conceito assumia conota<;5es distintas, foi o que orientou o esfor<;o de formula<;ao 

conceitual. 0 desafio era formular urn conceito, que permitisse incorporar no mesmo, as 

4 Esta terminologia e bastante utilizada na literatura, algumas vezes, a semelhan<;a do que ocorre com 

o conceito de Parques e P6los, denotando objetos distintos. Ver, por exemplo, BOLLINGER et alli, 

1983; ROTHWELL, 1986; ALLEN, 1983; BARDEN, 1987 e HOLLANDER, 1987. 

5 SANTOS & PAREJO, 1991; MEDEIROS, 1990. 



21 

caracterfsticas do contexto em que a empresa se encontra inserida. Ele se constitufa no 

primeiro passo para tratar de forma adequada o tema e a partir daf dar conta da especificidade 

do caso brasileiro, permitindo uma compara9ii.o com outras realidades. 

0 conceito tern a pretensii.o de se colocar como urn substitute aos termos normal mente 

usados. Por raz6es que ficam claras no texto que segue, adotou-se o termo Empresa de Base 

Tecnol6gica (EBT) para denotar, ao mesmo tempo, as caracterfsitcas da empresa propria

mente dita e do contexto em que ela opera. 

A conceitua9ii.o realizada se pauta pela questii.o da PCT, entendida como urn processo, 

conduzido pelo Estado, de formula9ii.O e implementa9ii.O de medidas que levem a progressiva 

autonomia nacional no campo das decis6es tecnol6gicas e aos conseqi.ientes resultados em 

termos economicos e sociais. A semelhan9a do que ocorre em outros pafses (avan9ados ou 

em desenvolvimento), o Estado brasileiro tern e deveni manter urn compromisso com este 

objetivo, sem que isto implique numa posi9ii.o de autarquia crescentemente visualizada como 

impossfvel e nociva. A semelhan9a do que ocorre crescentemente em outros paises, e necessa

rio entender a PCT como uma categoria agregada, em que diferentes polfticas orientadas a 

finalidades e agentes diversos interagem e contribuem para a consecu9ii.o do objetivo citado, 

que pode ser entendido como o refor9amento da "base tecnol6gica" nacional. Este conceito 

se refere ao conhecimento tecnol6gico dominado pelo pais, atraves da a9ii.o das empresas 

nacionais, centros de pesquisa e universidades, passive! nii.o apenas de ser utilizado na pro

du9ii.o de bens e servi9os, mas de servir de fundamento para uma sucessiva incorpora9ii.o de 

novos conhecimentos transferidos do exte.rior ou desenvolvidos localmente e, desta forma, 

aumentar a capacidade de inova9ii.o, permitindo a expansii.o da base tecnol6gica do pais. A 

expansao da base tecnol6gica deve ser entendido como urn processo de capacita9ao tecnol6-

gica, que possui caracterfsticas muito distintas em termos, nii.o necessariamente dos resultados 

economicos ou sociais de curto prazo, mas em termos dos efeitos induzidos de capacita9ii.o 

e autonomia que determina e daqueles mesmos resultados no Iongo prazo, de urn processo 

de simples modernizat;ao tecno16gica. 

Mesmo pafses de nfvel superior de desenvolvimento relativo e de capacita9ii.o tecnol6-

gica percebem claramente que sua base tecnol6gica encontra-se defasada, em urn certo mime-
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rode setores de atividade em rela<;:ao a "fronteira tecnol6gica intema" (conceito que se refere 

ao conhecimento tecnol6gico utilizado por empresas estrangeiras sediadas em seu territ6rio, 

mas nao desenvolvido localmente e, por isto, na maioria das vezes nao dominado 6
). Ainda 

com maior freqiiencia, esses pafses visualizam defasagens em rela<;:lio a "fronteira tecnol6gica 

externa" (entendida como o estado-da-arte internacional existente num determinado momento 

do tempo ou como as best practices empregadas nos pafses mais avan<;:ados tecnologicamen

te). De maneira a facilitar o entendimento dos conceitos expostos vale mencionar que, para 

o conjunto dos setores economicos de urn dado pafs tende a ocorrer uma situa<;:ao em que a 

fronteira tecnol6gica extema envolve a interna, tangenciando-a no caso de setores onde a 

produ<;:ao nacional segue as best practices internacionais, e que, se nestes casos existe tam bern 

urn tangenciamento delas com a base tecnol6gica (nacional) o pafs se constitui num lfder 

mundial. 

0 diagrama apresentado para a visualiza<;:ao do que se pretende indicar, e que a seguir 

e utilizado para tratar outras situa<;:Cies, padece, evidentemente, dos defeitos inerentes a esta 

forma de representa<;:lio. Nao obstante o potencial "reducionismo" que representa, acreditamos 

que os riscos que sua utiliza<;:iio implica sao menores que as vantagens em termos de clareza 

e concisao que permite. Ele deve ser interpretado tao somente como urn esquema heurfstico 

para facilitar o entendimento de uma realidade sabidamente mais complexa. 

6 
Os conceitos de base tecnol6gica, fronteira tecnol6gica intema e extema foram baseados em 

GUIMARAES, 1990. 
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Fe Fronteira Tecno16gica Externa 
Fi - Fronteira Tecno16gica lnterna 
BT - Base Tecno16gica 

expansao do estado-da-arte internacional 

Fig.l - Elementos basicos para a precisiio do conceito de EBT 

No diagrama da figura 1 estao repr"sentados os conceitos mencionados como areas 

delimitadas por linhas que indicam a abrangencia da base tecnol6gica, da fronteira interna e 

da fronteira externa, respectivamente, para o conjunto dos setores econ6micos de um determi

nado pais. Como era de se esperar, existe uma intersec<;iio entre essas areas, indicando que 

costuma ocorrer uma inclusao da base tecnol6gica na fronteira interna, e desta na fronteira 

externa. 

0 formato circular da fronteira tecno16gica externa deve-se ao fato de que, por defi

ni<;ao, o estado-da-arte de determinada tecnologia nao pode ser comparado ao de outra tecno

Jogia, implicando em posi<;6es eqiiidistantes do centro do cfrculo. Cada raio da mesma repre

sentaria uma determinada tecnologia. 0 movimento, seguindo pelo raio, do centro em dire<;ao 

a periferia da circunferencia caracteriza a evolu<;iio da tecnologia, atraves da atualiza<;iio 

tecno16gica. 0 aumento do diametro do cfrculo representaria a expansiio do estado-da-arte 

internacional. 
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A figura 2 apresenta alguns exemplos, de uma forma aproximada, de situac;5es em que 

se encontram pafses com diferentes nfveis de gerac;ao e utiliza<;iio da tecnologia. 

0 
10 Caso: FE= Fi = BT 

2° Caso: Fe = Fi 

30 Caso: Fe# Fi # BT 

Fig. 2 - Exemplos de paises com d1ferentes capacidades de prodw;iio tecnol6gica 

0 primeiro caso se refere a um pafs que ocupa a lideranc;a tecnol6gica em todos os 

setores da economia. A sua base tecnol6gica e coincidente com as fronteiras internas e 

externas, logo a tecnologia produzida endogenamente, representa o estado-da-arte para esta 

tecnologia. Eo caso dos pafses lfderes da economia mundial como EUA e Japao. 0 segundo 

caso trata de urn pafs que tem acesso ao uso de todo o espectro de tecnologias geradas pelos 

pafses lfderes, mas nao as domina. E o caso de pafses com economias de livre mercado, 

bastante competitivas como por exemplo, alguns pafses da Europa como a Espanha. 0 ultimo 

caso e tfpico de pafses perifericos como Brasil, India, Mexico, etc, que possuem urn certo 

nfvel de capacita<;ao tecnol6gica, mas tem a maior parte das tecnologias utilizadas no pafs 

dominadas por empresas estrangeiras (base tecnol6gica englobada pela fronteira interna). A 

distancia entre a fronteira intema e extema indica que as tecnologias dominadas pelas empre

sas estrangeiras nao se encontram no grau maximo de aperfei<;oamento tecnol6gico. 

Considerando-se urn pafs que nao e lfder em todos os setores da economia, dependen

do do numero, importancia relativa (economica, estrategica, etc) desses setores, e da magnitu

de da defasagem essa constatac;ao pode levar os govemos desses pafses a perseguirem objeti-
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vos de autonomia visando a uma capacita((iio e a expansiio da base tecnol6gica ou simples

mente de modemiza<;iio. Neste ultimo caso, a simples instala<;iio de empresas estrangeiras em 

seu territ6rio, com a conseqiiente aproxima<;iio da fronteira tecnol6gica interna a externa 

permitiria a moderniza<;iio desejada, sem que fosse necessaria uma polftica visando a capaci

ta<;iio tecnol6gica. 

Uma situa<;iio como essa e indicada no diagrama que segue. Como mostrado, ela tende 

ocorrer quando o pafs possui uma base tecnol6gica relativamente bern desenvolvida em muitos 

outros setores. 

------Fe 

Fig. 3 - Processos de capacitac;iio e modemiza<;iio 

Fe - FRONTEIRA TECNOL6GICA 
EXTERN A 

Fi - FRONTEIRA TECNOL6GICA 
INTERN A 

BT - BASE TECNOL6GICA 

0 processo de moderniza<;iio estli longe de ser nocivo. Ele e responsavel, entre outras 

coisas pelo au men to do nfvel de atividade economica e do emprego, pelo melhor atendimento 

as necessidades sociais, etc. Sempre que essas finalidades forem as privilegiadas (e principal

mente se elas forem as unicas buscadas) ele tende a responder a urn custo economico menor 

para o seu cumprimento. E inclusive cada vez mais freqiiente, sobretudo ao interior dos 

blocos economicos em consolida((iio, que este processo tenda a perder importlincia frente as 
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maiores vantagens associadas a busca de competitividade atraves da especializa<;:iio (capaci

ta<;:iio) e ao maior intercambio comercial entre pafses. Tal situa<;:iio permite que sejam tolera

das defasagens (seja entre a base tecnol6gica e a fronteira interna como entre esta e a externa) 

diferentes nos diversos setores. Mais do que isto, se entende cada vez mais claramente que 

situa<;:Oes especfficas existentes em cada pafs podem tornar, niio apenas proibitivo do ponto 

de vista economico, mas indesejavel social ou politicamente a moderniza<;:iio. 

Nos pafses perifericos, denotando o termo o fato de que estes pafses niio possuem uma 

dinamica de inova<;:iio endogenamente determinada, que tiveram sua industrializa<;:iio marcada 

pela substitui<;:iio de importa<;:5es, tern havido freqiientemente uma confusiio entre os conceitos 

e processos aludidos. Assimilou-se, contrariando as inumeras evidencias e argumentos exis

tentes, o processo de moderniza<;:iio ao de capacita<;:ao. 0 argumento equivocado, que estava 

na base da polftica industrial desses pafses, era o de que a instala<;:ao de novos setores indus

triais, mediante a instala<;:iio de empresas transnacionais, poderia atender em simultaneo o 

objetivo de moderniza<;:ao, legitimamente desejado de crescimento economico, eo de au men to 

da capacita<;:iio e da autonomia tecno16gica. 

A conseqiiencia esperada da polftica adotada, sem discutir sua adequa<;:iio aos objetivos 

globais perseguidos no Pafs ou a possibilidade da ado<;:ao de pollticas alternativas, era que ela 

resultasse numa situa<;:iio como a caracterizada no diagrama da figura 4, a seguir. Nele sao 

representadas diferentes tipos de empresas, buscando-se o estabelecimento de uma taxonomia. 

E claro que uma tentativa deste teor e intrinsecamente precaria e, por isto, questionavel. Nem 

sempre os casos reais se adequam ao esquema utilizado e nao podem ser nitidamente perce

bidos e classificados. Alem do que, e evidentemente incorreto postular, a nao ser para fins 

de analise, que o processo de moderniza<;:iio, tal como definido, prescinda de um aumento da 

capacita<;:ao local e muito menos que ele nao tenha como resultado a propria capacita<;:ao de 

empresas nacionais. 

No diagrama se pode observar que, na quase totalidade dos setores economicos ocorre 

uma inclusiio da fronteira tecnol6gica interna pela externa. Os pontos de tangencia indicam, 
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1- TANGENCIAMENTO BTIFI 
(EBT inovadora a n:ivel nacional) 

2- TANGENCIAMENTO FIIFE 
(transnac. inovadora a n1vel int.) 

3- TANGENCIAMENTO BTIFIIFE 
(EBT inovadora a n1vel internac.) 

4 Transnacional situada na FI 

.g. 4 - Posic;iio relativa de empresas em fum;iio de seu nfvel tecnol6gica 

tipicamente, setores em que empresas transnacionais, em fun<;:ao de uma pressao no sentido 

de se lan<;:arem em dire<;:ao ao mercado extemo, com competitividade nao oriunda de vanta

gens locacionais associadas ao pre<;:o de fatores (mao-de-obra, materias-primas, energia, etc), 

sao obrigadas a utilizar tecnologias, por elas desenvolvidas ou adaptadas, situadas na fronteira 

tecnol6gica mundial. 0 processo que da origem a situa<;:5es deste tipo, como ja indicado, e 

de modemiza<;:ii.o. 

0 anteriormente assinalado nao quer dizer que todas as empresas transnacionais se 

situem na linha da fronteira tecnol6gica intema. Pode ocorrer, embora seja improvavel, que 

uma empresa deste tipo nao alcance sequer a linha que limita a base tecnol6gica nacional, 

situando-se, portanto, em algum ponto (interior) da area por ela delimitada. 

Em bora muito mais raramente, estes pontos podem refletir situa<;:5es em que empresas 
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nacionais, em fun<;:iio de urn esfor<;:o de capacita<;:iio pr6prio, desencadeiem urn movimento de 

expansiio da base tecnol6gica que resulte numa posi<;:iio de lideran<;:a internacional. Nestes 

casos, existe urn tangenciamento entre a base tecnol6gica, a fronteira interna e a fronteira 

extern a. 

Situa<;:iio menos frequente, mas de crucial importancia para nossa analise, sao aquelas 

onde empresas nacionais, que normalmente se encontram situadas no interior da area delimita

da pela base tecnol6gica, conseguem lograr urn nfvel de capacita<;:iio que as permita situar-se 

na linha que limita a base tecnol6gica do pais. 

Essa situa<;:iio e, finalmente, a que permite a formula<;:iio do conceito de EBT que 

estavamos buscando. EBT seria entiio uma empresa que apresenta a particularidade de 

situar-se na linha que delimita a base tecnologica do pais. Assim formulado, o conceito 

atende aos requisitos que havfamos anteriormente indicados como necessanos. 

Em primeiro Iugar, ele traz incorporado uma referenda ao contexto em que a empresa 

esta relacionada, evitando termos ambfguos como "alta tecnologia", de "tecnologia de ponta", 

de "tecnologia sofisticada", "intensivas em tecnologia". Permite que o fato de uma empresa 

ser considerada EBT passa a niio depender da forma concreta como se deu seu processo de 

capacita<;:iio, se atraves de "alta intera<;:iio com a universidade", ou como resultado da existen

cia de urn P61o ou Parque Tecnol6gico, etc. 

Em segundo Iugar, ele parte de urn corte preliminar que to rna como criterio a proprie

dade do capital da empresa, isto e, o fato dela ser nacional. Este criterio por raz5es sobeja

mente conhecidas, mas que seriio exploradas na disserta<;:iio, e fundamental. 

Finalmente, o conceito coloca no centro de nossas preocupa<;:5es a questiio da PCT e 

de seu impacto potencial no processo de expansiio da base tecnol6gica de urn pais e de 

aumento de sua autonomia. Permite, desta forma, ressaltar o fato, tambem conhecido, de que 

e sobre o processo de capacita<;:iio que se verifica no interior ou na interface das empresas, 

centros de pesquisa e universidades de urn pais que se situa o foco da PCT. Urn dos pontos 

relevantes a serem destacados e que caberia ao Estado urn papel determinante no sentido de 
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influir de forma ativa e concertada no processo de cria'<ao e capacita'<ao das EBTs, uma vez 

que e a partir delas que se poderia criar uma nova diml.mica de inova'<iio no Pais. 

A atua~o governamental do desenvolvimento tecnol6gico esta sujeita, principal mente 

em paises perifericos, a interesses correspondentes aos diferentes atores sociais. Na medida 

em que se instaura uma situa'<ao de nitida superioridade polftica de urn desses atores, estes 

interesses passam a se constituir no projeto nacional do pais. Este ultimo pode ser entendido 

como o conjunto de objetivos, o modelo de pais, ao qual aspira os atores ou grupos sociais 

que tern, direta ou indiretamente, o controle economico e polftico. Este conceito nada tern a 

ver com as chamadas aspira'<5es sociais ou nacionais, na medida em que estes termos signifi

quem as aspira'<5es da maioria da popula'<ao. Estas aspira'<5es majoritarias s6 podem se 

converter em projeto nacional quando sao adotadas pelo ator social que tern o poder e, 

portanto, e capaz de implementa-las (HERRERA, 1983). 

0 projeto nacional, dependendo de seu conteudo, ten de a de man dar, para o seu 

cumprimento, polfticas voltadas a capacita9a0 e a moderniza9a0 tecnol6gica com enfases 

diferentes. Para melhor compreensao do que isto significa, parte-se do suposto de que a PCT 

anunciada oficialmente pelo governo pode nao ser a que, efetivamente, orientani o desenvol

vimento cientifico-tecnol6gico nacwnal. Por exemplo, pode-se ter a situa9a0 de que a PCT 

oficial propoe urn modelo de desenvolvimento e a polftica industrial, a polftica de comercio 

extemo, a polftica de compra do estado, etc, implementem urn modelo diferente. Quando isto 

ocorre diz-se que a primeira, a PCT explicita e a segunda a, PCT implicita, sao divergen

tes. Esta situa9ao ocorre, por exemplo, quando a classe que detem o poder, por convenien

cia, declara estar usando ou pretender usar a ciencia e a tecnologia para alcan'<af os objetivos 

desejados pela maioria da popula~o, embora a defesa de seus privilegios lhe imp~a, real

mente, de implementar essas declara'<oes. 

A implementa'<iio simultanea de projetos distintos de desenvolvimento, pode ocorrer 

quando nao M consenso no ambito dos atores sociais, que detem o poder. Assim, no curto 

prazo, seriam atendidos os interesses de urn dos setores que detem o poder atraves da PCT 

implfcita e no Iongo prazo, atraves do investimento em atividades de P&D, constitui9ao de 

sistemas de informa'<OeS, etc, atributos da PCT explfcita, seria visado o estabelecimento de 
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uma situa<;iio futura distinta daquela que a politica implfcita tenderia a consolidar. Neste caso, 

a PCT explfcita, embora nao seja coerente com o "modelo predominante" ao permitir a 

introdu<;iio de urn "modelo marginal", poderia a Iongo prazo, e pelo menos em tese, con for

mar uma situa<;iio distinta da correspondente ao "modelo predominante". A experiencia 

brasileira, analisada no segundo capftulo pode ser entendida como uma situa<;iio deste tipo. 

Ela se caracterizou por urn processo de capacita<;iio sendo estimulado simultaneamente a urn 

projeto de modemiza<;iio. Portanto, ocorreu uma situa<;iio em que a PCT explicita privilegiou 

o processo de capacita<;iio enquanto a PCT implfcita privilegiou o de modemiza<;iio. 

0 resultado da implementa<;iio dessas polfticas, as estrategias adotadas pelas transna

cionais, o nfvel e a distribui<;iio de renda, a cultura de urn pafs sao fatores que, em conjunto, 

influenciam na proximidade entre a base, a fronteira intema e extema de urn pais periferico. 

A figura 6 representa os "espa<;os" preferenciais onde a influencia de cada urn destes fatores 

ocorre. 

• hiato administrado conjuntamente 
(agentes internos e externos) 

1111 hiato administrado pelas multinacionais 

[]J] zona de atuacao preferencial dos agentes 
internos (PCT explicita) 

Fig. S - "Espa<;os preferenciais da influencia das PCTs imp!icita e exp!icita 

0 hiato administrado conjuntamente, diz respeito aos efeitos das medidas implementa

das, principal mente pela PCT implfcita em conjunto com as estrategias adotadas pelas transna-
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cionrus presentes no pais. 

0 hiato administrado pelas transnacionais, diz respeito a ad09ii.o, pelas empresas 

estrangeiras, de estrategias que visam a manuten9ii.o da competitividade, dos mercados para 

os qurus exportam, etc. Apesar da infl uencia dominante do comportamento das transnacionrus, 

este hiato tambem pode ser influenciado pela Polftica Industrial, por exemplo, se estiver 

voltada para a moderniza9iio do Pafs. 

A zona de atua9ii.o preferencial dos agentes internos, relaciona-se com as medidas 

implementadas pela PCT explfcita, no sentido de estimular o processo de capacita9iio, consi

derando as condi96es locrus. 

A partir destas considera96es pode-se concluir que a din:l.mica dominante de desenvol

vimento cientffico-tecnol6gico no Pafs, em determinado perfodo, e fun9iio da intera9ii.o da 

PCT explfcita com a implfcita. Dependendo do poder relativo das duas polfticas, e da superio

ridade de uma delas em rela9ii.o a outra, e que se estabelece a din:l.mica dominante do perfo

do. 

0 conceito de EBT desenvolvido permite, entii.o, uma visii.o mrus detalhada da a9ii.o 

dos agentes promotores do desenvolvimento cientffico-tecnol6gico, expresso pelas polfticas 

governamentrus. 0 pr6ximo capftulo dedicou-se a evidenciar os efeitos das polfticas explfcita 

e implfcita nas decadas de 70 e 80, de forma a identificar os aspectos nelas contidos que 

incidem diretamente na evolu9ii.o da questii.o das EBTs de Campinas. 
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CAPITUL02 

2. A PCT NACIONAL E AS EBTs 

2.1. INTRODU<;AO 

0 desenvolvimento do segundo capitulo parte da coloca<;ao 6bvia de que o processo 

de cria<;ao e desenvolvimento de EBTs nao ocorreu num vacuo politico, mas que, pelo 

contrario, ele deve ter respondido, em alguma medida, a implementa<;ao da PCT nacional. 

A vincula<;ao entre a Polftica de Ciencia e Tecnologia e as demais polfticas publicas, tanto 

devido a rela<;ao intrfnseca entre a polftica economica e a tecno16gica, como pelo fato de que 

a ado<;ao de padri\es tecnol6gicos responde a interesses representados na sociedade, tende a 

influir no conteudo da polftica de C&T. 

0 interesse deste capftulo esta concentrado na periodiza<;ao e caracteriza<;ao das 

dinamicas dominantes da PCT, no Pafs e no impacto, em nfvel da regiao de Campinas, 

destas dinamicas, de modo a explicitar as implica<;i\es que determinam, no processo de 

cria9ilo e desenvolvimento de EBTs. Desta forma, o capitulo nao pretende uma analise 

aprofundada da PCT nacional, mas sim destacar algumas de suas caracterfsticas consideradas 

importantes para o tratamento da questao das EBTs. 1 

Com a finalidade de compreender como estruturou-se no Brasil urn Sistema de C&T 

levando em conta as restri<;Qes atinentes a urn pafs periferico, deve-se considerar o processo 

de industrializa9ilo e as implica<;i\es deste no desenvolvimento cientffico-tecnol6gico do Pafs, 

tema tratado a seguir. 

Entre os autores que trawm do tema da PCT nacional, foram especialmente utilizados : DAGNINO et 

alii, 1982; SOUZA PAULA; 1991, GUIMARiiES 1990-a, 1990-b; ERBER, 1979, 1986; CASSIOLA

TO, 1984; JAGUAR!BE, 1987. 
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2.2. A INDUSTRIALIZA~AO POR SUBSTITUI~AO DE IMPORTA~OES E 

0 DESENVOLVIMENTO CIENTlFICO-TECNOLOGICO 

0 processo de industrializa(fiio, que tomou corpo nos pafses da America Latina, na 

decada de 30, foi caracterizado por uma industrializa~ao substitutiva de bens importados. 

Raz6es culturais, sociais e economicas pre-existentes na regiao e que se mantem ainda hoje 

Ievaram a urn perfil de distribui~ao de renda e de padrao de con sumo que determinaram uma 

pre-especifica(fiio dos bens produzidos. Com a expansao da economia dos pafses centrais, no 

perfodo do p6s-guerra, em especial os EUA, teve infcio urn processo de internacionaliza~ao 

da economia, caracterizado pela acumula~ao e centraliza~ao de recursos e apoiado em 

inova~6es desenvolvidas e difundidas pelas corpora~6es transnacionais (DAGNINO, 1991). 

A instala~ao dessas corpora~6es nos pafses perifericos, em fun~ao de vantagens com

parativas, associ ada a base de recursos e ao baixo pr~o da mao-de-obra, ou para a conquista 

de mercados, Ievou a uma expansao da fronteira tecnol6gica interna desses pafses. Essa 

expansao se deu na medida em que iam sendo produzidos bens e servi~os com conteudo 

tecnol6gico crescente. Essa difusao de inova~6es nao levou, entretanto, a urn domfnio local 

da tecnologia usada, isto e a urn processo de capacita(fiio com correspondente expansao da 

base tecnol6gica. Ocorreu, isto sim, uma modemiza~ao tecnol6gica apoiada no desenvolvi

mento de segmentos industriais, para atender as necessidades destas corpora~6es, com urn 

nfvel tecno16gico superior ao pre-existente. Urn exemplo tfpico desta situa~ao e o impacto 

determinado pela implanta(fiio da industria automobilfstica multinacional na consolida~ao da 

industria de componentes automotivos de propriedade nacional. Entretanto, esfor~s locais 

de pesquisa e desenvolvimento, no sentido da produ~ao de bens que pudessem competir com 

os produzidos pelas transnacionais tenderam a ser inibidos. 

A produ~ao dos bens que foram "substitufdos" nos pafses centrais, atendeu a uma 

demanda s6cio-econ6mica particular e, portanto, estava associada a tecnologias projetadas e 

ajustadas as caracterfsticas ali existentes. A produ(fiio destes mesmos bens em pafses periferi

cos, conseqiil~ncia do processo de substitui~ao de importa~6es mencionado, mesmo quando 

nao realizada pelas corpora~6es transnacionais, foi Ievada a cabo por empresas Iocais reprodu

zindo urn processo de importa~ao de tecnologia, eufemisticamente denominado de "transfe-
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rencia de tecnologia". 0 processo de substitui<;ao de importa<;5es demandava dos pafses da 

America Latina apenas uma capacita~iio de uso da tecnologia desenvolvida no exterior e a 

eventual introdu<;ao de "modifica<;5es menores" de maneira a adapta-la as condi<;5es de 

mercado destes pafses. Assim, niio tendeu a ocorrer urn processo de capacita~iio para o 

desenvolvimento tecnol6gico do setor industrial, dado que nao se constituiu uma demanda 

para os resultados de pesquisa cientffica-tecnol6gica que poderiam ser produzidas na regiao. 

Dado que nao se formou uma consciencia acerca da importancia da propriedade local das 

empresas para a capacita<;ao tecnol6gica, ocorreu urn simples processo de moderniza<;ao que 

prescindia do desenvolvimento local de tecnologia. 

Existiu, e verdade, urn processo de aprendizagem tecnol6gica, que possibilitou, num 

momento posterior, a obten<;ao de tecnologia utilizando-se metodos menos convencionais 

como engenharia reversa. Apesar de envolver tanto o setor de propriedade nacional, privado 

e estatal, como multinacional, ele se manteve limitado a urn certo numero de empresas e a 

setores onde existiam condi<;5es especialmente propfcias. Sua principal caracterfstica, entre

tanto, e que ele se verificou de forma muito pouco vinculado ao esfor<;o cientffico-tecnol6gico 

realizado nas universidades e institutos de pesquisa dos pafses da regiao. 

A progressiva substitui<;ao de importa~r5es, de grau de complexidade tecno16gica 

crescente, via transferencia de tecnologia caracterizou o processo mais amplo de moderni

za<;ao da sociedade brasileira. Ele se restringiu aos aspectos materiais, particularmente de 

consumo, sem levar a modifica<;5es culturais e civilizat6rias positivas, do tipo que se obser

vam em nfvel dos pafses centrais. Por ser parcial, seja do ponto de vista da constitui<;ao de 

urn sistema produtivo integrado, seja, principalmente, do ponto de vista do atendimento as 

necessidades da popula<;ao, tendeu a reproduzir a estrutura politico-social pre-existente. 

Teve forte influencia na consolida<;ao do sistema produtivo nacional, a produc;;ao de 

bens de consumo duraveis. Ela passou a assumir, ja no final dos anos 50, urn carater de 

atividade industrial prioritaria. A utiliza<;ao do capital e tecnologia estrangeiras passou a ser 

o instrumento, por excelencia, da moderniza<;ao. A adoc;;ao de padr5es de con sumo semelhan

tes aos dos pafses industrialmente avanc;;ados, entre outros fatores, influenciou, sobremodo, 

a criac;;ao de uma estrutura industrial incompleta, descontfnua e com graus extremamente 



35 

diferenciados. 

Impactos importantes desse processo ocorreram no ambito cientffico e tecnol6gico, 

em especial das atividades de pesquisa e desenvolvimento, cujos resultados se mantiveram 

pouco eficazes em termos de sua potencial utiliza'<ao pelo setor produtivo frente as vantagens 

associadas as tecnologias transferidas do exterior. 

0 ad~ao de urn modelo de desenvolvimento, reflexo e concentrador de renda, origi

nou, na decada de 60, uma serie de conflitos em que intervieram diversos agentes sociais. 0 

papel de "guardiaes do poder" protagonizados desde muito antes pelos militares, garantiram 

a hegemonia dos interesses modernizadores, proporcionando poder polftico a coaliziio inte

grada por outros grupos dominantes no cenario polftico: as grandes empresas transnacionais 

e os grandes grupos economicos nacionais. Esse status obtido pelos militares teve importantes 

repercuss5es no desenvolvimento cientffico-tecnol6gico dos anos 70. 

Na sequencia do capitulo sao apresentados os principais perfodos em que pode ser 

dividido o processo de formula<;ao e implementa'<ao da PCT nacional desde a sua existencia 

como uma atividade sistematica. Esta periodiza<;ao se estabelece a partir da individualiza'<ao 

das dinamicas domihantes na area de C&T e no contexto estabelecido pelas polfticas economi

cas mais abrangentes. 

2.3. PERIODO 70-79: C&T COMO OBJETIVO ESTRATEGICO 

A partir do golpe de 64, orientados por uma doutrina de Seguran~ Nacional, os 

militares tiveram a oportunidade de implementar seu projeto de desenvolvimento para o Pafs. 

A auto-perce~o dos militares como agentes civilizat6rios e modernizantes, aliado aos 

ideais nacionalistas que os animavam, parece explicar o engajamento em projetos nao direta

mente relacionados com as necessidades imediatas ou especfficas que sua fun'<ao precfpua 

demandava. 0 desenvolvimento industrial, dependente do exterior, que se configurava o Pafs, 

implicou na adapta'<ao dos interesses militares a esta dinamica. 0 modelo de desenvolvimento, 

implementado pelos militares caracterizou-se pela tentativa de concilia'<ao de projetos distin-
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tos. Pretendia-se, a curto prazo, possibilitar o crescimento do Pafs e, a Iongo prazo, transfor

ma-lo em uma grande potencia. Buscava-se, a curto prazo, o crescimento economico man ten

do as caracteristicas sociais e polfticas do modelo de desenvolvimento ate entao existente. 

Embora fosse veiculado pelo discurso oficial que esse crescimento, no Iongo prazo, levaria 

a uma melhor distribui'fii.O de renda, o que de fato nao ocorreu. Ao contrario, ocorreu uma 

forte concentra'<1io de renda, apesar do aumento do PIB. A curto prazo, para viabilizar este 

crescimento, era visualizado como necessaria a obten'fii.O de capital e tecnologia do exterior. 

0 capital foi obtido atraves do investimento das empresas transnacionais, aqui sediadas ou 

ao se instalarem no Pafs, e, fundamentalmente, atraves de emprestimos no exterior, que 

naquela con juntura eram facilmente obtenfveis. A tecnologia foi proporcionada pelas transna

cionais e pela transferencia (importa<;ao) de tecnologia, caracterizando urn processo de moder

niza'fii.O tecnol6gica, como ja indicado (DAGNINO, 1991). 

Estava fmplicita, neste projeto, a vi sao de que no curto prazo era impossfvel a estrutu

ra gerar, a partir do estagio em que o Pafs se encontrava de C&T nacional, uma capacita'fii.O 

tecno16gica que permitisse o processo de crescimento economico nas taxas desejadas. 

Entretanto, no ideario dos militares, estava presente a importancia do desenvolvimen

to cientffico-tecnol6gico e industrial para a autonomia do Pafs. Seu projeto de "Brasil Grande 

Potencia" nii.o poderia prescindir de uma base de desenvolvimento cientffico-tecnol6gico. 

Assim, em paralelo ao processo de modemiza'fii.O descrito, cuja origem remonta, na realidade, 

a urn momento bastante anterior, o Govemo militar se concentra, na area de C&T, a consti

tui'<1io de uma infra-estrutura que pudesse propiciar urn processo de capacita'fii.O tecnol6gica 

futura. Isto porque, parecia ser claro para os militares que somente o primeiro processo nao 

levaria a autonomia do Pals. Pretendia-se, que no Iongo prazo, a expansii.o da base tecno16gi

ca, atraves do processo de capacita'fii.O, permitisse a industria nacional independizar-se das 

fontes de tecnologia estrangeira, para o seu desenvolvimento. Como se indica adiante, isto, 

entretanto, nao ocorreu. 

A a'fii.O no sentido de promover o desenvolvimento cientffico e tecnol6gico aut6tocne, 

alem de introduzir uma nova componente legitimizadora da racionalidade administrativa e da 

necessidade de controle polftico em nome da seguran~ nacional, servia ao mesmo tempo para 
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viabilizar a expansao das fon;as produtivas, independentemente da procedencia da tecnologia, 

atraves do fornecimento de mao-de-obra qualificada. Cumpria, finalmente, a fun<;ao de 

apaziguar aqueles setores da sociedade que, por seu grau de conscientiza<;ii.o polftica, pode

riam vir a tentar redirigir o projeto de desenvolvimento em curso; em especial os ligados a 

Universidade. 

Desta forma foram implementadas polfticas explfcitas de ciencia e tecnologia centra

das na pesquisa e na forma<;ao de recursos humanos na Universidade e, por isto, com carater 

marcadamente ofertista. Estas polfticas visavam, no Iongo prazo, a substitui<;ao da importa<;ao 

de tecnologia importada e nao apenas de produtos, como era perseguido pelo processo de 

moderniza<;ao em curso. Para isto foi montado urn Sistema de Ciencia e Tecnologia, que 

deveria ser capaz de internalizar a cadeia linear de inova<;5es, (pesquisa basica, pesquisa 

aplicada e desenvolvimento tecnol6gico) e que, quando amadurecido, forneceria tecnologia 

a industria nacional. Este amadurecimento seria alcan<;ado atraves da oferta de tecnologia, por 

esse sistema, de maneira a estimular sua demanda pela industria local. Assim as empresas 

nacionais poderiam, gradualmente, refor<;ar sua autonomia tecnol6gica, substituindo em 

alguma medida a tecnologia importada. 

Para a consecu<;ao deste objetivo foi elaborada uma serie de pianos: Plano de A<;ao 

Economica do Governo (64- 67), Plano Estrategico de Desenvolvimento (68- 70), Plano de 

Metas e Bases (70 - 71), Plano Nacional de Desenvolvimento (72 - 74), Plano Basico de 

Desenvolvimento Cientifico Tecnol6gico (75 - 79), etc. Em fun<;ao dos mesmos foi imple

mentada uma serie de mecanismos que, visava ao desenvolvimento cientffico, e em certa, 

medida, tecnol6gico. Estes mecanismos foram consubstanciados na cria<;ii.o de fundos, 

reestrutura<;ii.o dos 6rgaos coordenadores do desenvolvimento cientffico e tecnol6gico (Conse

lho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnol6gico- CNPq, Coordenadoria de Aper

fei<;oamento do Pessoal de Nfvel Superior - CAPES), cria<;ii.o de institutos de pesquisa, 

incentivos fiscais, reserva de mercado, etc (ERBER, 1979). 

0 FUNTEC - Fundo de Desenvolvimento Tecnico-Cientffico, criado junto ao sistema 

BNDE (Banco Nacional de Desenvolvimento Economico), em 1964, tinha por objetivo 

apoiar, mediante aporte de recursos sem contrapartida, as Universidades na cria<;ii.o de cursos 
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(mestrado e doutorado) em areas das Ciencias Exatas e Aplicadas, afins aquelas consideradas 

prioritarias pela polftica industrial. Tambem foram criados o FINAME (Financiadora de 

Maquinas e Equipamentos), de modo a facilitar aquisic;ao de equipamentos e a FINEP (Finan

ciadora de Estudos e Projetos), para proporcionar fundos para o desenvolvimento de projetos 

na Universidade e Industria. Em 1971, as fun<;i)es anteriormente exercidas pelo FUNTEC sao 

praticamente repassadas ao FNDCT- Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientffico e Tecno-

16gico, que foi o principal instrumento financeiro de fomento ao desenvolvimento cientffico 

e tecnol6gico dos pianos anteriormente citados (DAGNINO et alii, 1982). 

Embora os mecanismos adotados tivessem urn carater global, abrangendo diversos 

areas de C&T, algumas foram privilegiadas, por serem consideradas "estrategicas" pelo 

Governo. Foi o caso, entre outras, das tecnologias de informatica, telecomunicac;5es e 

aeronautica. Em continuac;ao a urn primeiro momento em que as a9oes se concentravam no 

apoio a Universidade, institutos de pesquisa foram criados com o intuito de servir de "ponte" 

entre a pesquisa universitaria e o ambiente industrial. 

0 conjunto de medidas implementadas no sentido de apoiar o desenvolvimento cientffi

co-tecnol6gico recebeu o nome generico de Sistema Nacional de Desenvolvimento Cientffico

Tecnol6gico (SNDCT), tendo o CNPq, ap6s sua reestruturac;iio, como 6rgao central de 

coordena9iio. Este Sistema incorporava, idealmente, tanto o !ado da oferta de tecnologia 

(universidades e institutos de pesquisa), como o !ado da demanda; ou seja as empresas tam

bern faziam parte do Sistema. Na realidade nunca se logrou o estabelecimento de urn Sistema 

propriamente dito, pois isto implicava numa interligac;ao entre oferta e demanda que nunca 

pode se viabilizar. A vinculac;ao entre as universidades eo setor produtivo, urn dos objetivos 

centrais da polftica implementada, permaneceu como uma meta inacessfvel. A 16gica inerente 

ao modelo economico adotado pelo governo militar, que reforc;ava as caracterfsticas previa

mente existentes, se mostrou mais forte do que as expectativas de vincula9iio que animavam 

a polftica de C&T. A demanda tecnol6gica direcionava-se para o exterior, levando a incor

pora9iio de tecnologia estrangeira. Na realidade a Industria nunca se incorporou ao Sistema 

de C&T, embora fosse considerada como sendo integrante do mesmo. 

De modo geral, as grandes empresas estatais expandiram-se e foram fortalecidas, 



39 

tornando-se o carro-chefe dos investimentos em importantes setores. Isso nao significou, 

necessariamente, que tenha sido conferida prioridade para o desenvolvimento tecnol6gico 

interno. Por outro Jado, M que se reconhecer que esta expansii:o nao era contradit6ria com 

os interesses externos, uma vez que implicava no aumento da demanda de equipamentos e 

tecnologia, em grande parte supridas pelas empresas estrangeiras, seja atraves das impor

ta«;:6es, seja pela produ«;:ao interna pel as transnacionais, aqui sediadas (SOUZA PAULA, 

1991). 

0 princfpio da decada de 70 foi caracterizado por urn intenso crescimento econ6mico 

conhecido como "milagre econ6mico", baseado na produ«;:ao e estfmulo ao con sumo de bens 

de consumo dunivel. 

Por urn lado, ele induziu a uma fragilidade econ6mica do Pais, dado que o aumento 

da produ«;:iio industrial era baseado no estfmulo as exporta«;:6es. 0 Pais passou a depender cada 

vez mais, nao apenas tecnologicamente, dos interesses externos, mas tambem em termos de 

mercado. As exporta«;:6es dependiam tanto das conjunturas econ6micas externas, quanto das 

formas de controle que os diversos paises e/ou empresas podiam exercer atraves do mercado. 

Outra caracteristica marcante do "milagre" foi o seu financiamento externo, que tambem 

contribuiu para a referida fragilidade. A crescente dfvida externa, transformar-se-ia no proble

ma central da politica econ6mica brasileira nas decadas posteriores condicionando a aloca«;:ao 

de recursos, restringindo as possibilidades de crescimento e influenciando o relacionamento 

do Pais como exterior. 

0 processo de moderniza«;:ao, ao inibir a utiliza«;:ao dos resultados da pesquisa Jevada 

a cabo, esvaziava o conteudo da PCT implementada. Assim, o ambiente configurado pelo 

modelo de desenvolvimento econ6mico e social, dependente e reflexo, que inspirou as politi

cas cientffico-tecnol6gicas implicitas (que conduziram o processo de moderniza«;:iio), nao 

permitiu que as politicas explicitas de C&T (que deveriam nortear urn processo generalizado 

de capacita«;:ao e autonomia) pudessem tomar-se preponderantes. 

A intera«;:iio universidade/setor produtivo, que era pensada como a chave para a futura 

uniao destes dois movimentos, nao ocorreu. Como reflexo do ambiente referido, nao se 
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gerou uma demanda para os resultados da pesquisa tecnol6gica endogenamente desenvolvida 

nas universidades e centros de pesquisa. 

No final dos 70, as contradi<;iies e dificuldades impostas pelo modelo economico 

adotado - em especial a debilidade inerente do mercado interno constrangido pela concen

tra<;ao de renda - aliadas a uma conjuntura internacional negativa, marcada pelo pre<;o cres

cente do petr61eo e pela redu<;ao do fluxo de capital estrangeiro disponfvel, tendeu a limitar 

as oportunidades de crescimento economico brasileiro. A rapida deteriora<;ao na balan<;a de 

pagamentos, levou o governo a aumentar a sua expectativa em rela<;ao ao mercado externo. 

0 Pals, entretanto, viu suas esperan<;as de coloca<;ao de produtos manufaturados no exterior 

serem crescentemente frustadas pela evolu<;ao do mercado intemacional. 

A PCT do final do 70 e do perfodo que se segue, refletem a conjuntura de retra<;ao 

de investimento governamental em varias areas de atua<;ao do estado. A oposi<;ao existente 

entre as as polfticas implfcitas e explfcitas, acima referidas, e a conseqiiente dificuldade em 

vincular a produ<;ao cientffica, e em certa medida tecnol6gica, das universidades a dinamica 

tecnol6gica da industria nacional tornou-se mais evidente. Como era de se esperar, essa 

contra<;ao dos recursos disponfveis tendeu a gerar pragmatismo e expectativa de retorno a 

curto prazo muito maiores na sua ;Joca<;ao. Essa contra<;ao atuou como uma especie de 

argumento legitimador da mudan<;a observada no sentido da redu<;iio da aloca<;ao de recursos 

para a pesquisa na Universidade. Nao parecia aconselhavel, e era crescentemente visualizado 

como impossfvel, a manuten<;ao do apoio financeiro a areas de pesquisa cuja possibilidade 

concreta de aplica<;ao comercial era pouco viavel. 

Assim, embora o objetivo da PCT formulada fosse o refor<;amento da autonomia 

tecnol6gica do Pals e a capacita<;ao tecnol6gica das empresas nacionais, poucas a<;iies foram, 

de fato, implementadas neste sentido. Poucas empresas foram criadas objetivando concretizar 

o potencial cientifico-tecnol6gico ja existente e, desta forma, ampliar, de fato, a base tecnol6-

gica nacional. Entretanto, muito mais do que uma ineficiencia da polftica adotada, este 

resultado pouco significativo deve ser creditado ao contexto macroeconomico, que tendia a 

inibir a utiliza<;ao dos frutos da pesquisa desenvolvida localmente. 
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Uma das experiencias relevantes relacionada ao perfodo descrito, e que torna interes

sante uma analise mais pr6xima, e a da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). A 

Unicamp, criada em 1966, encontrou no processo discutido, marcado pelo financiamento a 

pesquisa na Universidade, a oportunidade para constituir sua base de recursos humanos e 

capacidade cientifica. 0 passo inicial deu-se atraves da atra¢o de pesquisadores de alto 

nfvel, basicamente da area de ciencias exatas. Eles foram capacitados a iniciar atividades de 

forma¢o de recursos humanos em areas de fronteira no ambito internacional, onde ainda nao 

existia "demanda" no setor prod utivo do Pais. 

A importancia que as ciencias "duras" receberam, na fase de implanta<;:ao da Unicamp, 

talvez possa ser explicada pela concep<;:ao que os militares possufam desta area e que se 

tornava dominante na epoca, decorrente da possibilidade de sua aplica\(ao no setor produtivo. 

Esta concep<;:ao permitiu aos cientistas "duros" aproveitarem as oportunidades que podiam ser 

exploradas no sentido de ampliar a atividade de pesquisa na Universidade. Entretanto, a 

orienta¢o conferida por eles a pesquisa nao se resumia na busca de uma liga<;ao facil e 

imediata com o setor produtivo, atraves do solucionamento de problemas do dia-a-dia empre

sarial. Ao inves disso, apresentaram uma postura, calcada em uma vi sao de Iongo prazo, que 

lhes permitiu identificar areas de grande importancia para o desenvo1vimento futuro do Pais 

(DAGNU>;O, 1990). 

Em fun¢o desta postura, foram criados programas de desenvolvimento de tecnologia 

entre a Unicamp e a Telecomunica<;5es Brasileiras S.A. (Telebras), que atuaram como urn 

importante elemento para o processo de capacita<;ao desta universidade. Os programas percur

sores desta vincula<;ao foram o Programa Brasi1eiro de fibras 6ticas, Programa de Pesquisa 

e Forma<;ao de Recursos Humanos na Tecnologia de Grau Eletronico. Posteriormente estas 

areas seriam consideradas fundamentais pela Telebras para o seu projeto de desenvolvimento 

tecnol6gico, que culminou com a instala<;ao do Centro de Pesquisa da Telebras (CPqD-Tele

bras) em 1976. 
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2.4. 0 PERIODO 80-85: A BUSCA DE RESULTADOS PARCIAIS IMEDIA

TOS 

No princfpio da decada de 80, o Governo passa a centrar seus esfor~os em setores 

em que, contrariando o cemirio nacional de moderniza~ao tecnol6gica, anteriormente descrito, 

ja se havia logrado alguns resultados de capacita~ao. Estes setores incorporavam tecnologias 

que haviam sido consideradas estrategicas e que haviam contado com forte apoio governamen

tal para o seu desenvolvimento, na decada de 70. Nesses setores a produ~ao tecnol6gica ja 

estava se dando atraves da a~o de centros de pesquisa, que, a partir da pesquisa universitaria 

e concentrando-se no desenvolvimento de tecnologia, aperfei~oavam e conformavam-na de 

modo a permitir sua utiliza~o pelas empresas nacionais. 

Nestes setores, somaram-se, ao inves de se oporem (como ocorreu no restante da 

industria nacional) as polfticas explfcita e diretamente orientadas ao desenvolvimento cientffico 

e tecnol6gico com aquelas direcionadas a cria~ao de urn "ambiente empresarial" propfcio a 

utiliza~ao da capacidade de P&D instal ada. Mais do que isto: para alguns desses setores havia 

sido formulada uma estrategia de desenvolvimento cientffico e tecnol6gico, de Iongo prazo, 

que ia desde a forma~o de recursos humanos, fomento a P&D, etc, ate medidas de carater 

econ6mico tais como subsfdios de varios tipos, prot~ao do mercado nacional, negocia~o 

mais estrita com o capital transnacional, etc. 

A polftica governamental de apoio a estes setores, cujo nucleo residia, anteriormente, 

nas universidades publicas, apoiada em investimentos para a forma~ao de recursos humanos, 

em projetos de desenvolvimento de tecnologia, em infra-estrutura, etc. foi sendo transforma

da. Os frutos do esfor~o realizado na universidade brasileira (em termos de recursos huma

nos formados, da capacidade de pesquisa desenvolvida, e dos pesquisadores ali existentes) 

foram, em parte, canalizados para institutos de pesquisa governamentais e para centros de 

P&D de empresas estatais. A partir da maturat;ao dessas empresas e a consequente melhor 

defini~ao de suas demandas tecnol6gicas, da autonomia financeira que lograram, e da dimi

nuit;ao de recursos para a importat;ao de tecnologia, elas passaram a ocupar na decada de 80, 

uma posit;ao privilegiada na estrutura de desenvolvimento cientffico-tecnol6gico do Pais. 
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A polftica de apoio aos setores acima referidos, seguiu o mesmo princfpio daquelas 

que criaram o Sistema Nacional de Desenvolvimento Cientffico-Tecnol6gico (SNDCT). A 

grande diferen<;a, entretanto, era a de que a partir de entiio a meta a ser alcan<;ada era muito 

mais modesta e pragmatica. Abandonava-se a ideia de Iograr urn aumento generico do nfvel 

de capacita<;ao tecnol6gica do Pais e passava-se a concentrar esfon;os em setores visualizados 

como prioritarios. Ao inves de constituir e integrar cada vez mais o SNDTC, o objetivo 

passou a ser ode fortalecer Subsistemas de C&T caracterizados pelo emprego de tecnologias 

anteriormente visualizadas como "estrategicas". 

Os Subsistemas nascem, por isto, "convergentes" em termos das PCTs implicitas e 

explfcitas. Sao urn resultado de "ilhas de competencia" onde, por motiva<;6es estrategicas, 

existia uma disposi<;ao de lograr nfveis relativamente elevados de autonomia tecnol6gica. 

Dependendo do tipo de tecnologia, a diniimica dos Subsistemas assumiu caracterfsticas 

diferentes, decorrentes do contexto de sua implementa<;ao. 0 nucleo-base da atua<;ao da PCT 

e, entretanto, muito similar. Os centros de P&D de empresas estatais e os institutos de 

pesquisa governamentais passam a substituir a Universidade como os principais atores institu

cionais da PCT. 

0 conceito de Subsistema, utilizado neste e em outros capitulos da disserta<;ao, faz 

referencia, portanto, a uma diniimica de produ<;ao de tecnologia centrada na atua<;ao de 

centros de pesquisa, para os quais passa a se orientar recursos crescentes para o desenvolvi

mento cientffico-tecnol6gico. 

A implementa<;ao ffsica dos Subsistemas ocorreu regionalmente, geralmente em cida

des com centros de pesquisaja consolidados ou em processo de consolida<;ao, como foi o caso 

de Campinas, na area de telecomunica<;6es, e Sao jose dos Campos na de engenharia aeronau

tica. 



44 

2.4.1 OS SUBSISTEMAS IMPLEMENT ADOS EM CAMPINAS 

A regiiio de Campinas foi palco da implementar,;iio ffsica de dois Subsistemas. 0 

primeiro deles havia sido formado, a partir do final da decada de 70, pela Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp), pela Telecomunica<;i\es Brasileiras s.a. (Telebras) atraves 

de seu Centro de Pesquisa e Desenvolvimento (CPqD), criado em 76, e empresas que se 

implantaram na regiiio, voltadas para o desenvolvimento da area de telecomunica<;Oes. 

A rela<;iio entre a Unicamp e Telebras, foi fundamental para o desenvolvimento 

cientffico-tecnol6gico da regiiio, cujo ponto de partida foram os convenios realizados na 

decada de 70. 0 princfpio da decada de 80, foi caracterizado pela consolida<;iio das linhas de 

pesquisa, com a continuidade dos convenios iniciados na decada anterior e do fomento estatal 

as atividades de pesquisa. Entretanto, a partir desta epoca, as atividades de desenvolvimento 

e parte das pesquisas realizadas pela Universidade, passou a ser desenvolvida pelo CPqD. 

Como con sequencia, verifica-se que a participa<;iio relativa dos convenios no or<;amento da 

Unicamp, que em 1974, atingiu o patamar de 25%, decai qm 1981 para 10% em 1981 

(DAGNINO et alii, 1982). 

Os elementos que possibilitaram a imp1antar,;iio deste Subsistema misturam-se com a 

origem da Telebras. Em 1972, havia sido constitufda a Telebras, empresa holding voltada 

para a integra<;iio do sistema de telefonia no Pais. A evolu<;iio do Plano Nacional de Teleco

munica<;5es exigia, na perspectiva governamental, uma maior coopera<;iio e urn planejamento 

geral para fazer avan<;ar as metas nacionais no setor. Essa nova empresa dividiu com a 

Embratel os desafios colocados pelo desenvolvimento desse Plano. 

Atraves de suas subsidiarias, pretendia-se uma maior integra<;iio e controle do siste

ma telefonico nacional. Seus objetivos compreendiam niio apenas o atendimento as necessida

des s6cio-econ6micas da expansiio telef6nica no Pais, mas o desenvolvimento de tecnologia 

na area de telecomunica<;i\es visando uma maior autonomia tecnol6gica. Embora niio houvesse 

diretrizes polfticas explfcitas, a polftica de desenvolvimento de tecnologia da empresa visou 

a intera<;iio com as universidades, uma vez que inicialmente, niio havia disponibilidade de 
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recursos humanos para a P&D na Telebnis. Foram, de fato, financiados pela Telebnis 

diversos projetos de pesquisa e seus respectivos grupos de pesquisadores universitarios. 

Com o objetivo de desenvolver tecnologia de modo a permitir a capacita<;ii.o do Pais 

na area de telecomunica<;6es, o CPqD teve seu modo de opera<;ii.o regulado pelo "Ecossiste

ma" (denomina<;ii.o do proprio CPqD) de P&D do Setor de Telecomunica<;6es, cujo diagrama 

e apresentado a seguir: 

NECESSJDADES • 

I CPqD I 

~tt 
UNIVERSIDADES 
INDUSTRIAS 

Fig. 6 - Modo de opera9ao do CPqD. 

Fonte: catalogo fornecido pelo CPqD. 

PRODUTOS 

TRANSFERJiliCLA 

DE TECNOLOG[A 

0 modo de opera<;ii.o, acima indicado, e coerente com a conceitua<;ii.o e a din:imica 

dos Subsistemas, exposta anteriormente. Neste contexto, em fun<;ii.o das necessidades do 

Sistema Telebras o CPqD desenvolvia projetos, principalmente de equipamentos, que conta

vam com a coopera<;ii.o das universidades e de outros centros de P&D e que pudessem ser 

industrializados por empresas brasileiras. Uma vez construfdos os prot6tipos dos equipamen

tos, era repassado, as empresas (com o pagamento de royalties) qualificadas pelo CPqD, 

mediante licita<;ii.o, os principios do projeto e a tecnologia desenvolvida para a produ<;ii.o e 
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comercializa<;ao dos mesmos. 0 fato de que no caso deste Subsistema, o Estado participa 

desde o infcio do processo, especificando necessidades, ate o seu final, adquirindo produtos, 

como usuario final, foi, sem duvida determinante para seu exito. 

A existencia de urn mercado cativo para os produtos desenvolvidos, criou urn contexto 

favonivel ao investimento privado de grupos nacionais. Dentro desta cadeia de intera~i5es, o 

CPqD desenvolveu equipamentos e sistemas de tecnologia proximos a fronteira tecnologica 

externa, tais como: o sistema de comunica'<oes por fibra otica, telefonia digital, sistema de 

comunicaliiio via satelite, circuitos integrados, etc. 

Segundo a Diretoria do CPqD, a estrategia para o desenvolvimento da tecnologia de 

comunica~i5es, visando atingir uma maior autonomia tecnologica, pode ser dividida em 3 

fases: 

A primeira fase, entre 1972-1976, foi orientada basicamente para a forma~i1i.O de 

recursos humanos. Nesta epoca houve o predomfnio dos convenios entre a Telebnis e as 

universidades. Ainda neste perfodo, foram formulados os primeiros programas de P&D. Estes 

estavam sob a responsabilidade dos grupos de pesquisa universitarios, parte dos quais, ao 

final dos mesmos, foram iacorporados a empresa. 

A cria<;ii.o do CPqD assinala o comC'io da segunda fase que se prolonga ate 1985. Esta 

se caracterizou pelo desenvolvimento de produtos especialmente importante para o Pafs, pois 

levou a implanta'<ao de uma infra-estrutura de P&D e de uma infra-estrutura industrial. Os 

grupos de pesquisa universitirios deixam de ter papel predominante e o esfor'<o de P&D 

pas sou a concentrar-se na consolidac;ao e crescimento do CPqD. 

A terceira fase teve infcio em 1986 e suas atividades estiveram voltadas para o desen

volvimento de pesquisas de alto risco, ou seja, projetos de Iongo prazo, mais voltados para 

materiais e componentes do que para produtos. 

A consolida~iao do CPqD respondeu a intensifica'<ao da polftica governamental de 

refor'<o do sistema de P&D no interior das estatais (DAGNINO et alii, 1982). Orientada para 
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uma maior autonomia do CPqD em rela~ao aos grupos de pesquisadores universitarios, ela 

obriga estes pesquisadores, a partir desta epoca, a disputar recursos para pesquisa advindos 

da Telebnis, com o CPqD. Segundo os pesquisadores a comunica~ao com a Telebnis passou 

a ser menos "aberta". Ainda segundo estes, a cria~ao do CPqD nao teria sido minuciosamente 

planejada, como e veiculado pelo discurso oficial e sim apenas oportuna, gra~as aos sucessos 

obtidos pelos convenios com a Unicamp. 

0 outro sub sistema implementado foi o decorrente da instala9ao do Centro de Tecnolo

gia para a Informatica(CTI), pela Secretaria Especial Informatica (SEI) , em 1984, e da 

inten~ao de vincular este centro a Unicamp, com objetivo de atrair empresas da area de 

informatica. 

Em 1979, o Governo Brasileiro criou a Polftica Nacional para Informatica (PNI), que, 

entre outras coisas, estabelecia a reserva de mercado para micro e mini-computadores produ

zidos por empresas brasileiras. Esta politica transformou a Comissao para a Coordena~ao das 

Atividades de Processamento Eletronico (CAPRE) na Secretaria Especial de Informatica 

(SEI), subordinada ao Conselho de Seguran~ Nacional. A SEI passou a controlar impor

ta~6es, interviu na organiza~o de Centros de Processamento de Dados em empresas e univer

sidades e na concessao de subsfdios federais para empresas privadas (SCHWARTZMAN, 

1985; PROENCA, 1987). Embora oficialmente inaugurado em 1984, o CTI, foi concebido 

em 1982, como uma institui~ao dotada de autonomia financeira e dedicado a P&D em em 

informatica. 0 CTI foi oficialmente inaugurado em 1984. Constitufdo por quatro Institutos 

: Automa~o, Computa~o, Instrumenta~ao e Microeletronica, contou inicialmente com 

aproximadamente 300 funcionarios, em boa parte pesquisadores advindos da Universidade. 

Os objetivos previstos eram: 

- a indu~o e 0 apoio a introdu«ao das tecnologias de informatica no processo produtivo; 

- o incentivo e a coordenagao de pesquisa cientffica em Centros Universitarios, visando ao 

trabalho conjunto entre universidades e empresas; 

- a promQ9ao do desenvolvimento tecnologico ate obtengao de prototipos, em condic;ao de 

atendimento as necessidades da Industria Nacional; 
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- o acompanhamento dos programas de nacionaliza91io dos produtos do setor2
• 

0 CTI apresenta significativa semelhan9a como CPqD. Alem do fato de que a cria91io 

de ambos foi motivada pel a a91io do governo militar voltada ao desenvolvimento de tecnolo

gias consideradas estrategicas, o modelo implementado supunha a concentra91io destas ativida

des em urn centro de pesquisa, apoiado na pesquisa universitaria. Entretanto, o contexto 

polftico-econ6mico em que se deu a implanta91io do CTI foi significativamente diferente 

daquele relativo ao CPqD, o que certamente influenciou os resultados obtidos por este subsis

tema. 

Alguns fatores foram determinantes para esta diferen9a: 

- a transi91io polftica para a democracia havia amenizado o prestfgio dos militares, alem do 

que eles nao estavam mais tao dedicados ao seu projeto de autonomia tecnol6gica como 

na decada anterior; 

- a presen~ no Pais da filial da maior empresa de informatica do mundo, a IBM, cujos 

interesses confrontaram diretamente com a PNI; 

- o crescimento da dfvida externa, a vulnerabilidade do Pafs e o conseqiiente acirramento 

da recessao econ6mica; 

- a ad091io de uma polftica de industrializa91io de produtos ligados a informatica baseada na 

iniciativa estrangeira, centrada na Zona Franca de Manaus, enfraquecia a PNI; 

- o fato de que neste caso, o usuario final nao era o Estado, era, tambem, urn fator de 

debilitamento da PNI. 

Os dois ultimos fatores reduziram o impacto da produ91io tecnol6gica do CTI, uma 

vez que nao gerou urn aporte significative de recursos privados, para a compra e produ91io 

industrial de prot6tipos desenvolvidos neste centro. A incerteza com rela91io ao mercado 

consumidor, a presen~ de fortes concorrentes internacionais eo tern or causado pela possibili

dade de abertura de mercado explicam esta situa91\o. Pode-se dizer que o CTI obteve resulta

dos mais modestos que o CPqD, em termos de nfvel relativo e volume de produ91io tecnol6gi-

2 Fonte: Catalogo fornecido pelo CTI. 
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ca, dado o contexto que envolveu sua cria<;ao e desenvolvimento. 

A implanta<;ii.o dos subsistemas, tal como deixava entrever o objetivo declarado dos 

mesmos, tenderia a apresentar urn resultado significativo em termos da cria<;ii.o de EBTs. Ao 

contnirio da dinamica dominante no periodo anterior, a do periodo em analise deveria promo

ver a aplica<;ii.o do conhecimento gerado em empresas situadas pr6ximas aos centros irradia

dores de resultados de pesquisa. Nao havia entretanto, por parte dessas institui<;i'ies, nem dos 

6rgaos governamentais, qualquer estfmulo a atra<;ao de capacidade empresarial, que nao 

aquela decorrente da oportunidade de aplica<;ii.o da tecnologia por elas desenvolvidas. 

Em meados dos 80, mudan<;as significativas no contexto cientffico-tecnol6gico mundial 

implicaram em altera<;i'ie na PCT do Pais. Por outro !ado, no nfvel interno, a diminui<;ii.o da 

importancia dos militares no contexto polftico nacional, acentuada pela ascensao de urn 

governo civil em 1985, teve urn significativo impacto no apoio governamental aos Subsite

mas. 

A posi<;ii.o dos militares no campo de C&T, vinha sendo depauperada pelas pressi'ies 

do mercado mundial, amplificadas pela presen<;a local das transnacionais, para a abertura do 

mercado nacional. Este fato, aliado aos insucessos do governo concernentes ao controle da 

taxa de infla<;ii.o, da condu<;ii.o da dfvida extern a, agravou a situa<;ao relativa da PCT. Em 

conseqiiencia a influencia dos militares na polftica explfcita de C&T, passa a ser menor, 

resultando no maior peso das polfticas implfcitas na determina<;ao da dinamica dominante do 

contexto de C&T. 

Os subsistemas nao foram impactados de imediato por esta situa<;ii.o diffcil. Os resulta

dos tecnol6gicos alcan<;ados no ambito dos Subsistemas permitiu que sua importancia conti

nuasse sendo reconhecida, sendo, inclusive, apontados como modelos a serem emulados para 

o desenvolvimento cientffico-tecno16gico. Entretanto, o enfraquecimento progressivo da base 

de sustenta<;ii.o polftica dos mesmos, somada ao quadro de estagna<;ii.o economica, viria colo

car em risco sua existencia no final dos 80 e infcio dos 90. 
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2.5. 0 PERIODO 86-88 A BUSCA DE MODERNIZA(:AO VIA NOV AS 

TECNOWGIAS 

No capitulo I foi comentado como a dinamica dominante de desenvolvimento cientffi

co-tecnol6gico e uma resultante da media<;ao entre a PCT e politica economica. A partir de 

meados dos 80, a conjuntura de estagna<;ao, e posteriormente, recessao economica por que 

vern passando o Pafs assumiu tamanha relevancia, que a PCT explfcita passou a encontrar 

crescente dificuldade de recursos para a sua implementa<;ao. Em conseqiiencia sofreu urn 

esvaziamento em termos de conteudo e de impacto no direcionamento das atividades a jusante 

da pesquisa cientffica e tecnol6gica. Alem das raz5es intemas decorrentes da falenicia do 

modelo de desenvolvimento economico adotado na decada de 70, a emergencia de urn novo 

contexto tecno-economico internacional tambem contribuiu para o debilitamento da PCT 

explfcita. 

Os anos 80 se caracterizaram pela conforma<;ao de uma nova base tecno-economica 

e de novas formas de organiza<;ao da produ<;ao industrial tao significativas que tern sido 

chamada de "novo paradigma tecno-economico" (PEREZ, 1985, 1989). 

0 surgimento de urn conjunto de inova<;5es centrados, principalmente, na informatica 

(alem de biotecnologia, qufmica fina, etc.), passou a potencializar o processo de acumula<;ao 

e centraliza<;ao dos recursos protagonizado pelos conglomerados transnacionais a escala mun

dial. Em bora baseadas em conhecimentos cientfficos de origem nao tao recentes, e ja razoa

velmente difundidos, estas novas tecnologias tenderam a criar, por superposi<;ao ao padrao 

anterior, urn novo padrao tecnol6gico (SOETE, 1985, 1984). 

0 novo conhecimento tecno-cientffico gestado nos pafses desenvolvidos tern se mate

rializado em aplica<;oes tecnol6gicas que colocam em risco o modo de inser<;ao dos pafses do 

Terceiro Mundo, na economia intemacional. Estas inova<;5es, possibilitadas pelo novo conhe

cimento, mas decorrentes das caracterfsticas economicas e sociais dos pafses desenvolvidos, 

elevam brutalmente a produtividade do trabalho e tendem a independizar crescentemente a 

atividade produtiva de seus elementos "naturais" (materias-primas e mao-de-obra), e a aumen

tar o conteudo cientffico e tecnol6gico no valor das mercadorias produzidas. Conseqiientemen-
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te, instaurou-se uma nova divisao internacional do trabalho que tende a anular as vantagens 

comparativas de comercio, modificar padr6es de localiza<;iio industrial e fluxos de investimen

to, a tornar irrelevante o "baixo pre<;o de mao-de-obra" dos pafses do Terceiro Mundo, e 

agravar os problemas internos como o desemprego estrutural (DAGNINO, 1991; FREE

MAN, 1982). 

Do ponto de vista organizacional, as empresas tern sido induzidas a se reestruturarem, 

mediante a introdu<;ao de urn conjunto de inova<;6es de produto e processo, e de rela<;5es 

entre clientes e fornecedores, inspiradas principalmente no modelo Japones. Esta nova forma 

de organiza<;iio industrial aparece com nomes distintos na literatura internacional: p6s-fordis

mo na escola de regula<;ao (BOYER, 1987); "estrategia PIW"(BJORKMAN & LUNDQVIST, 

1987) , na literatura escandinava; "especializa<;iio flexfvel" para PIORE & SABEL (1984). 

Mas tratam do mesmo fenomeno, a saber, uma forma alternativa a produ<;ao em massa, 

caracterizada por novas formas de organiza<;ao do trabalho, combinando equipamentos flexf

veis de base microeletronica e trabalhadores polivalentes. Esta nova de produ<;ao e denomina

da por WOMACK (1990) como lean production ou produ<;ao "enxuta". Neste tipo de pro

du<;iio, os fornecedores estao organizados hierarquicamente em linhas funcionais e cada urn 

tern diferentes responsabilidades produtivas. 

Desta forma tern se verificado que o aumento da velocidade de mudanc;a tecnol6gica 

e a intensifica<;ao da concorrencia global, tern induzido a necessidade de incorporar novas 

tecnologias de produto e processo, de reduzir custos e de elevar a freqiiencia de introdu<;ao 

de novos modelos, acelerando o processo de gera<;ao e difusao de tecnologia ao Iongo da 

cadeia produtiva. Do ponto de vista tecno16gico, a aproxima<;ao entre clientes e fornecedores 

se transforma num eixo fundamental da estrategia competitiva das empresas ao possibilitar 

e estimular o aumento da flexibilidade. A ado<;aode novos metodos como os indicados torna

se essencial num cemirio dominado pela diversifica<;ao e pelo crescimento com base na 

explora<;ao de nichos de mercado, menores escalas de produ<;ao e economias de escopo. Este 

novo modelo de produ<;ao industrial tern tambem estimulado a transferencia de parte das 

atividades produtivas de grandes empresas, para empresas menores, visando a otimiza<;ao da 

produ<;ao, caracterizando o fenomeno de "terceiriza<;iio". 
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Paralelamente, e a princfpio independente, o modelo de desenvolvimento implementa

dos no Pafs caminhava para urn impasse. AJem da dfvida extema, do reduzido grau de 

autonomia tecnol6gica da industria nacional em relal(ao a importa<;ao de tecnologia (a exce!(iio 

do que ocorria no ambito dos Subsistemas caracterizados), dos problemas s6cio-economicos, 

outras conseqiiencias decorreram da ado<;ao da estrategia de substitui!(iio de importai(OeS no 

Brasil: 

- ao se basear no mercado intemo e em uma polftica protecionista, esta substituil(aO nao 

enfatizou a competitividade extema, o que produziu como resultado ineficiencias estrutu

rais, com nfveis de produtividade inferiores aos padr5es internacionais, heterogeneidade 

tecnica muito acentuada e deficiencias em termos do potencial de desenvolvimento tecnol6-

gico (DUPAS & SUZIGAN, 1988); 

- nao foram criados estfmulos ao aumento da produtividade, uma vez que, no caso brasilei

ro, a garantia de taxas de retorno nao dependia deste fator. As referidas medidas protecio

nistas, que dificultaram a exposil(ao dos produtos nacionais a concorrencia externa, nao 

deram como resultado urn processo de capacita!(iio empresarial. Ao contrano, generalizou

se urn protecionismo "frfvolo" (FAJNZYLBER, 1983) que inibiu ate mesmo urn processo 

de modemiza!(iio tecnol6gico, ao permitir que os setores empresariais utilizassem os 

subsfdios, deles decorrentes, para atividades muitas vezes prejudiciais aos interesses 

nacionais. C aumento da produ!(iio baseou-se em mercados alimentados por urn continuo 

processo de concentral(aO de renda, o que impediu o aumento da remuneral(ao do trabalho. 

A manutenl(ao de baixos nfveis salariais e a baixa capacita!(iio da mao-de-obra resultante, 

passa a se constituir num obstaculo ao aumento da produtividade e da competitividade da 

industria nacional. 

0 Estado nao s6 deixou de orientar, como passou a retardar, o desenvolvimento 

industrial. Os desequilfbrios externos determinados pela eleva!(iio da taxa de juros intemacio

nais eo choque do petrol eo levaram a uma polftica de crescente favorecimento as exportai(Oes 

e, no plano interno, a urn ajuste regressivo e recessivo. Os principais efeitos desta polftica, 

cuja implemental(ao se inicia nesta epoca, mas que se mantem ate o final da decada foram a 

desvaloriza!(iio cambial, o corte nas importai(OeS e a compressao salarial. 0 resultado mais 

importante foi a queda do poder de investimento do Estado, ate entao responsavel por uma 

parcela consideravel do investimento total e vital para o funcionamento do modelo de desen-
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volvimento adotado. A redu~o do investimento publico e o desestfmulo ao privado causou 

uma considenivel redm;iio do ritmo de modemiza~o e capacita<;iio tecnol6gica. 

Este quadro de crescente estrangulamento do papel do Estado, refletiu-se na elabo

ra<;iio de polfticas de C&T que, em bora contassem agora com nova roupagem, mantiveram-se 

desvinculadas com a PCT implfcita. 

Com o estabelecimento da Nova Republica a partir de 1985, foi criado o Ministerio 

de Ciencia e Tecnologia (MCT), cuja coordena<;iio diferia dos quadros m<ljoritaria e tradicio

nalmente envo1vidos com a estrutura de formula<;iio e implementa<;iio da PCT nacional. Esta 

coordena<;ao era composta de profissionais da area de economia e niio mais das de ciencias 

"duras", como ate entiio. A re-descoberta pela teoria economica contemporanea do papel da 

difusiio das inova<;6es na dinamica cfclica da economia capitalista e, em particular, o signifi

cado da atual onda tecnol6gica para a instaura<;iio de urn novo regime de acumula<;iio, parece 

ter catalisado o interesse dos economistas com rela<;iio ao papel da ciencia e tecnologia no 

desenvolvimento economico (DAGNINO, 1990). 

Por outro !ado, o diagn6stico de que o Pafs ja havia esgotado as oportunidades 

associadas a substitui<;iio de importa<;6es, e que teria que basear seu crescimento futuro na 

consecu~o de nfveis crescentes de competitividade, oriundos do progresso tecnico, agu<;ou 

ainda mais o interesse dos economistas sobre o desenvolvimento tecnol6gico e cientifico. A 

percep<;iio de que era necessaria formular uma polftica de inova<;6es para o Pafs, que permi

tisse a intemaliza<;iio do novo conhecimento tecnol6gico e a convergencia da PCT explfcita 

e implfcita, estava na base, pelo menos em tese, da formula<;iio te6rica deste grupo. 

A atua<;iio desses "economistas-tecn6logos" (segundo a denomina<;iio de DAGNINO 

(1990) a frente do MCT foi, apesar da sua postura de aparente maior racionalidade e embasa

mento, pouco significativa. A orienta<;ao que conferiram a atua<;ao do MCT pautou-se por urn 

generico privilegiamento das areas de informatica, biotecnologia, novos materials, qufmica 

fina e mecanica de precisao, denominadas novas tecnologias, eo consequente estabelecimento 

de programas de forma<;iio de recursos humanos no Pafs e no exterior. 0 seu objetivo parecia 

ser agregar aos Subsistemas ja existentes (telecomunica<;6es, informatica, etc.), outros 
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Subsistemas com as novas tecnologias. Esse movimento baseado na implantac;iio e estru

tura((iio de Subsistemas, era pensado como sendo o que determinaria a dinamica do desenvol

vimento tecno16gico brasileiro. 

A preocupac;iio com a interliga((iio entre a absorc;iio e/ou criac;iio do novo conheci

mento tecno16gico e sua aplicac;ao em areas de maior retorno econ6mico e social, ainda que 

provavelmente existente, niio se traduziu em ac;6es concretas. 0 fortalecimento de 6rgiios 

setoriais, destinados a desenvolver ac;6es em cada uma das areas privilegiadas (informatica, 

biotecnologia, novos materiais), parece ter sido buscada como uma maneira de lograr urn 

conjunto de ac;6es eficiente. Entretanto, uma politica global, do tipo que era necessario, niio 

podia ser obtida siplesmente mediante urn somat6rio de medidas parciais. 

Como ja mencionado, a a<;iio do MCT foi excessivamente generica, e limitou-se a 

seguir a f6rmula consagrada: na ausencia de uma politica especffica, privilegiou-se a for

ma<;iio de recursos humanos. Se bern e certo que a pervasividade do novo conhecimento 

tecnol6gico fa<;a com que, em qualquer setor de atividade patamares superiores de produtivi

dade s6 possam ser alcan<;ados mediante a sua absorc;iio, e que esta depende mais do que 

antes da formac;iio de recursos humanos de alto nfvel, era de esperar - e era necessario - uma 

ac;iio mais particularizada e incisiva. 

Este perfodo caracterizou-se pela manutenc;iio, ainda que num nfvel mais reduzido, 

das atividades de pesquisa na Unicamp - pelo menos no concemente aos setores de novas 

tecnologias - apesar do contexto de crescente diminuic;iio da capacidade estatal de investimento 

no desenvolvimento cientffico-tecno16gico. Entretanto, esta reconsidera<;iio da importiincia da 

forma((iio de recursos humanos para o desenvolvimento cientffico-tecno16gico, niio mobilizou 

recursos em volume semelhante ao que ocorreu no perfodo 70179. Pior, niio foram estabeleci

das diretrizes polfticas claras a respeito do papel a ser desempenhado pelas universidades e 

tambem pela Unicamp, como geradoras de conhecimentos cientfficos e tecno16gicos. 

Os centros de pesquisa (CPqD e CTI), tambem mantiveram suas atividades de P&D, 

mas passaram a sofrer restri<;6es crescentes quanto a atualiza<;iio do quadro de pessoal e a 

manuten((iio do nfvel salarial de seus profissionais. Come<;a a ocorrer tambem urn crescente 
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tensionamento interno, devido a indefini<;iio do papel a ser desempenhado pelos mesmos no 

desenvolvimento tecnol6gico nacional. Especificamente, a situa<;iio do CPqD, no final deste 

perfodo, come<;a a tornar-se crftica devido a dificuldade de manuten<;iio do mercado da 

Telebnis, dada a decrescente capacidade de compra das estatais. Nesta epoca o CTI tam bern 

enfrentou dificuldades devido a sinaliza<;iio por parte do Governo em dire<;iio a abertura do 

mercado. Este fato fez com que setores empresariais que haviam demonstrado interesse nos 

resultados de pesquisa obtidos por este centro, adotassem uma postura de cautela e, nao 

investindo, portanto, no nfvel esperado, em desenvolvimento tecnol6gico. 

2.6. 0 PERIODO 89-91 : A CRISE DO SNDCT E A ADO<;AO DO MODELO 

NEOLIBERAL 

0 final dos 80 e infcio dos 90, com a ascensao do Governo Collor, foi marcado pela 

con juntura de recessao econ6mica e a implementa<;iio de urn modelo de governo inspirado em 

propostas neoliberais. 

A proposta neoliberal advogava a necessidade de urn Estado menos intervencionista, 

cedendo espa<;os que eram ate entiio de sua responsabilidade e atuando cada vez mais como 

facilitador da a<;iio das empresas transnacionais em dire<;iio ao aprofundamento da mundiali

za<;iio. Cabe uma observa<;iio inicial a este respeito. A necessidade da presen<;a de urn Estado 

na area de C&T, encorajando o processo de inova<;6es radicais, mantem total vigencia na 

polftica implementada pelos pafses que adotaram a visiio neoliberal. A utiliza<;iio integrada 

de polfticas de C&T e industrial, que estimulem os investimentos privados, a demanda, a 

competi<;iio e a inser<;iio no mercado, polfticas que sustentem a base tecnica e a educa<;iio, 

tenderam a ser consideravelmente refor<;adas (SOUZA PAULA, 1991). A atua<;iio do Estado, 

fundamental para a adapta<;iio e a apropria<;iio do novo paradigma tecnico-econ6mico constiuiu 

a base para a polftica de inova<;iio adotada pelos governos dos pafses mais entusiatas da 

proposta neoliberal. 

Em junho de 1990, o Governo lan<;a as diretrizes basicas que norteariam a polftica 

industrial. 0 documento apresentava orienta<;6es visando urn cenario de "integra<;iio compe-
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titiva". A "integra'<iio competitiva" buscada sup5e o estfmulo ao crescimento do setor produ

tor de bens de relativamente alto conteudo tecnol6gico orientados ao consumo de alta renda 

e destinados a exporta'<iiO. 

0 carater instrumental da capacidade demandada no ambito de uma proposta como 

esta, que aponta muito mais no sentido do saber produzir (moderniza'<iio) do que no de saber 

inovar (capacita'<iio), e muito distinto do que seria necessario para a implementa'<iio de urn 

estilo de desenvolvimento que privilegiasse o mercado interno e o au men to do grau de auto

nomia do Pais (ERBER, 1990). Ele e tambem diferente do associado a polftica de fomento 

a inova~o tecnol6gica que, nos pafses capitalistas avan'<ados e nos bem-sucedidos NICs do 

sudeste asiatico aparece como uma ~a central da estrategia do Estado na sua adapta'<iio ao 

processo de globaliza~o. Estes pafses comprenderam, M muito tempo, que o papel de 

"instrumentadores de tecnologia" e sabidamente predat6rio para a capacidade de autodetermi

na'<iio de qualquer pais e para suas perspectivas de desenvolvimento aut6nomo a Iongo prazo. 

0 abandono do papel estruturante do Estado brasileiro conduz a uma situa'<iio na quai 

as decis5es acerca de temas tiio importantes como o desenvolvimento cientffico e tecnol6gico, 

a educa~o, etc, que se constituem na base sobre a quai se assenta o progresso daqueles 

pafses, encontrem-se cada vez mais afastadas da 6rbita do E:;tado e difusamente colocadas sob 

a responsabilidade de atores sociais que, apenas em teoria, preocupam-se com elas. 

A deteriora~o do Estado trouxe consigo uma mudan~ na estrategia, e no discurso 

referente aos mecanismos e atores promotores do desenvolvimento cientffico e tecnol6gico. 

Ja nao e a universidade o locus preferenciaJ para a constitui'<iio da infra-estrutura material e 

humana viabilizada como necessaria, nem seu agente principal como nos anos 70. Tampouco 

os Subsistemas, como na primeira metade dos anos 80, mas sim ·a empresa. E importante 

observar que ja niio pareciam ser os institutos de pesquisa governamentais, os centros de 

P&D das empresas estatais, etc, os elementos que iriam propiciar - mediante sua a'<iio de 

interface - a almejada vincula'<iio entre a universidade e a empresa. Sao os ber'<arios de 

empresa, os parques tecnol6gicos, e mais recentemente os escrit6rios universitarios de repasse 

de tecnologia, os demiurgos do novo arranjo institucionaJ que promoveria o desenvolvimento 

cientffico e tecnol6gico do Pais. 
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Buscando emular a experiencia dos pafses avan~ados com empreendimentos do tipo 

Silicon Valley, cujo sucesso e principalmente viabilidade de reprodu~ao no Pafs e questiona

vel, esses mecanismos sao apresentados como a solu~o para o cronico problema da vincula

~ao. 

E urn sintoma dessa perce~ao que passa a ser dominante, no ambito governamental, 

o surgimento de urn discurso oficial tendendo ao estfmulo a cria~ao de estruturas como 

Parques e P61os Tecnol6gicos. Ela tomava como exemplo e buscava legitima~ao nos casos 

bem-sucedidos de Campinas3
, Sao Jose dos Campos, Sao Carlos, etc. 

Para a Universidade, colocada na indigencia pelo poder publico, incapaz de captar 

recursos para a pesquisa de relevancia para o desempenho de suas fun~5es, essa perce~ao 

tern levado a urn comprometimento crescente. A ausencia de diretrizes que visem o desenvol

vimento cientffico-tecnol6gico a Iongo prazo, tende a levar as autoridades universitarias a urn 

comportamento crescentemente pragmatico na busca por amenizar os efeitos da diminui~ao 

dos recursos governamentais que podem contar. Em conseqiiencia tende-se a canaliza~ao do 

potencial academico para a solu~o de problemas mais imediatos da industria, comprometendo 

o desenvolvimento das linhas de pesquisa orientadas a capacita~ao tecnol6gico do Pafs. Para 

os docentes e pesquisadores, e;n especial aos vinculados as ciencias "duras", a alternativa 

parece ser interessante, uma vez que pode concorrer para atenuar a compressao salarial a que 

se encontram submetidos. 

Para as empresas, apontadas como o agente central do novo arranjo, ele, entretanto, 

parece ser in6cuo. A con juntura de prolongada recessao em que e implementado, somada as 

implica~5es mais recentes da polftica de comercio exterior adotada, sobre a empresa nacional, 

unico ator privado eventualmente interessado em utilizar-se desse novo arranjo, diminui em 

muito a eficacia que ele poderia ter. De fato, as medidas neoliberais implantadas com alguma 

defasagem em praticamente todos os pafses latino-americanos, embora tenham a inten~ao 

declarada de aumentar as baixas eficiencias e competitividade das empresas, determinada pelo 

3 
A concep<;iio de Campinas como urn exemplo bem-sucedido de P6lo Tecnol6gico, pode ser ilustrada 

por GAZET A MER CANTIL (1992), que apresenta urn relat6rio con tendo opinioes e proposta acerca 

do mesmo. 
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seu "vies anti-exportador"' devido a reduc;ao do protecionismo que implicam, deixam a 

empresa privada nacional, principalmente a de menor porte, poucas altemativas. 

Essa situa.;:ao e agravada, dado que, ao mesmo tempo em que tais medidas sao imple

mentadas, o volume de recursos que seria necessario para a capacita.;:ao tecnol6gica, nao e 

alocado pelas agendas de fomento a Ciencia e Tecnologia nacionais. 

Tampouco, a formula.;:ao de uma polftica que promova, de fato, o fortalecimento dos 

parques e p61os aproveitando as vantagens deste tipo de empreendimento, protegendo-o das 

possfveis ineficiencias e conseqliencias negativas que a polftica global em implementac;ao pode 

apresentar. A polftica de Parques e P61os, tal como passa a ser considerada no Brasil se 

resume, tao somente, na tentativa de oferecer uma infra-estrutura capaz de atrair capacidade 

empresarial para junto dos centros de irradiac;ao de conhecimento cientffico-tecnol6gico. 

Numa conjuntura de crescente abandono da func;ao do Estado como articulador do vinculo 

entre pesquisa e sua aplica.;:ao (entendido desde sempre como urn problema a ser privilegiado 

na PCT brasileira), a importii.ncia da implementac;ao desta infra-estrutura passa a ser superes

timada e os riscos implfcitos em tal empreendimento subestimados. 

A falta de uma polftica integrada visando o desenvolvimento da ci€mcia e tecnologia, 

o estrangulamento dos recursos destinados a este desenvolvimento, caracterfsticos deste 

perfodo coloca em risco a qualidade e, ate, continuidade da pesquisa realizada pela Unicamp. 

A "garimpagem" de recursos, mediante a crescente promo.;:ao dos resultados comercializaveis 

da pesquisa realizada na Universidade, denota a fragilidade atual do ambiente cientffico

tecnol6gico do Pais. 

Os ilrstitutos de pesquisa nao se encontram em melhor situa.;:ao. 0 CPqD foi obrigado 

a reorientar as atividades de P&D a objetivos mais modestos e de certa forma, pragmaticos, 

de modo a adaptar-se a nova conjuntura recessiva. No infcio do Govemo Collor houve 

mesmo a necessidade de manifesta.;:5es polfticas, inclusive de rua, para garantir sua existen

cia. 0 achatamento salarial e a falta de coerencia do govemo quanto a utiliza.;:ao e continuida

de das pesquisas realizadas por este centro indicam que esta garantia ainda nao foi alcanc;ada. 

0 CTI tambem aguarda as diretrizes a serem estabelecidas quanto a sua func;ao, dada a 
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abertura de mercado para a informatica. 

De certa forma, pode se caracterizar este periodo como o de desmantelamento das 

estruturas que propiciaram, nos periodos anteriores, a obten<;ao de resultados significativos 

em termos de prodw:;ao cientffica-tecnol6gica. Tao danosa como esta conjuntura economica 

e a ausencia de propostas efetivas para sua adapta<;ao ao contexto recessive que implica no 

aumento da fragilidade do Sistema de Ciencia e Tecnologia. 

Este periodo pode ser caracterizado, resumidamente, pelo acirramento da crise econo

mica, pela diminuic;:ao da capacidade de investimento estatal em C&T e pela falta de uma 

polftica coerente para o desenvolvimento cientifico-tecnol6gico. Em con sequencia, os ganhos 

obtidos em termos de capacitac;:ao tecnol6gica, pelo Pais, correm o risco de cair num "vazio", 

no sentido de sua utilizac;:ao. 

0 quadro abaixo resume as ideias principais do capitulo 2. 

PERJODO DINAMICA DOMIN ANTE NO CONTEXTO DE C&T 

C&T como objetivo estrat<'gico: pesado investimento em pesquisa 

universitaria privilegiando areas prioritarias; fortalecimento do SNDCT 

1970 a 1979 como instrumento abrangente; "polftica ofertista" de Iongo prazo; cres-

cimento econOm.ico. 

A busca de resultados parciais imediatos: permanencia da desvincu-

la~io universidade/setor produtivo; diminui~iio do investimento na uni-

1980 a 1985 versidade; pol{tica de subsistemas visando areas prioritarias consolida-

das e sua materializa~o local (Campinas, Sao Jose dos Campos, etc); 

estagna!Jio econOmica. 

A busca de moderniza~o via novas tecnologias: emula9ao da expe-

nencia de subsistemas (biotecnologia, novos materiais, etc); tentativa de 

1986 a 1988 estabelecer convergencia entre PCT implicita e explfcita via po!itica de 

inova9iio; estagna9io econOmica. 

A crise do SNDCT e a ad~o do modelo neoliberal: discurso de 

1989 a 1991 "parques e p6los" como "solu~o"; recessao econOmica. 

1g. 7 -Quadro resumo das dmihmcas dommantes do cenano de C&T. 
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Logicamente, a periodiza<;ao assumida para a constru<;:iio do quadro niio e totalmente 

precisa, mas uma aproxima<;:iio que visa individualizar as principais dinamicas dominantes do 

contexto cientifico-tecnol6gico. 

E a partir da periodiza<;:ao apresentada, que indica a dinamica predominante vigente 

em cada fase, que se desenvolve o tratamento e analise dos dados da pesquisa de campo 

realizada. 
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CAPITULO 3 

3. AS EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA DE CAMPINAS 

3.1 INTRODU<;AO 

De acordo com o objetivo estabelecido inicialmente, de explicar o processo de cria<;ao 

e consolida<;ao das EBTs a partir dos estfmulos induzidos pelo contexto que o originou, a 

amilise toma o periodo de funda<;ii.o das empresas como a variavel chave. Isto porque, seria 

o contexto conformado pela dinamica dominante da PCT nacional o que explicaria, com a 

defasagem temporal esperada, aquele processo. A hip6tese a testar, mediante a considera<;ao 

de outros indicadores, e a de que o processo em amilise pode ser adequadamente explicado 

pela evolu~ao do contexto estabelecido pela PCT ( ou pel a sua deteriora~ao a partir de 

certo momento). 

3.2 TRABALHO DE CAMPO 

0 trabalho de campo da disserta<;ao foi estruturado de modo a levan tar evidencias que 

permitissem a verifica<;ao dessa hip6tese. Ele teve como ponto de partida uma pesquisa 

contratada pela Companhia de Desenvolvimento do P6lo de Alta Tecnologia de Campinas 

(CIATEC), empresa de economia mista cujo acionista majoritario e a Prefeitura Municipal 

de Campinas. Interessada em fazer urn levantamento das potencialidades das empresas da 

regiao, de maneira a tra<;ar sua polftica de atua<;ao, a dire<;iio da CIATEC pesquisou o univer

so das empresas por ela consideradas como Empresas de Alta Tecnologia. A sele<;ao das 

empresas, a serem entrevistadas, partiu de uma base de dados da CIATEC. Mas como este 

banco de dados era restrito e dada a inexistencia, ate aquele momento, de outras fontes de 

informa<;iies, o metodo de sele<;ao de empresas passou a adotar a consulta a profissionais da 

Universidade, de empresas ja entrevistadas e dos centros de pesquisa, para a indica<;ao de 

empresas. A partir de certo momento, o universo das indica<;iies (fornecidas por estes profis

sionais) foi esgotado. A consulta a outros bancos de dados, menos especializados, como 
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cadastros de empresas, revistas, etc., tam bern nii.o ofereceu novas indica<;i'ies. Desta forma 

chegou-se a urn universo de Empresas de Alta Tecnologia englobando 45 empresas. Entre 

elas, entretanto, estavam transnacionais, empresas com nfvel tecnol6gico abaixo do limite da 

base tecnol6gica, etc., que nii.o correspondiam ao conceito de EBT, formulado no primeiro 

capitulo. Assim, das 45 empresas entrevistadas, foram selecionadas 34 para compor a amos

tra sobre a qual se desenvolve o estudo de caso. 

Por ultimo, mas nao menos importante, urn elemento que estimulou o corte em 34 

empresas foi a limita<;iio imposta pelo cronograma de confec<;ii.o da disserta<;ao. 

A pesquisa foi realizada de agosto a novembro de 1991. As entrevistas tiveram a 

dura<;iio media de duas horas, com perguntas objetivas e perguntas abertas (que se encontram 

no questionario do anexo 1). Tambem foram realizadas entrevistas envo1vendo o Centro de 

Pesquisa e Desenvolvimento da Telebnis (CPqD-Telebras) e o Centro de Tecnologia para 

Informatica (CTI). 

3.3. OS DADOS COLETADOS E OS INDICADORES 

A partir dos dados coletados na pesqmsa foram construfdos indicadores capazes de 

caracterizar os aspectos julgados mais relevantes para descrever e avaliar o desempenho das 

empresas. 

Periodo de funda~;ii.o 

Como ja assinalado, este indicador, que indica em qual periodo de tempo a empresa 

foi criada, e a variavel chave da anaJise. E atraves dele que se pretende relacioanar as eviden

cias resultantes da pesquisa de campo com a evolu<;ii.o do contexto da PCT nacional. 0 

espectro de varia<;ii.o deste indicador, assim como os demais, estii dividido em faixas. Neste 

caso sao quatro faixas, seguindo a periodiza<;ao estabelecida no capitulo dois (ver quadro 

resumo), que estabelece quatro periodos para as dinamicas dominantes no cenario de C&T 

do Pais: 1970 a 1979, 1980 a 1985, 1986 a 1988 e 1989 a 1991. 



63 

Cabem aqui duas observa<;:i\es. A primeira e que o perfodo em que a empresa foi 

criada pode nao ser, necessariamente, o momento em que a empresa adquire caracterfsticas 

de uma EBT. No caso, nas empresas da amostra, entretanto estas caracterfsticas estavam 

presentes desde a sua funda<;:iio. A outra observa<;:iio diz respeito a possibilidade da existencia 

de urn lapso temporal entre a funda<;:ao da EBT e a dinamica de C&T. Obviamente isto pode 

ocorrer, dado que os elementos que estimulam a cria<;:iio de urn determinado contexto cientifi

co-tecnol6gico nao desaparecem completamente, quando da emergencia de uma nova dinamica 

dominante. 

Origem da tecnologia 

Indica a fonte (institutos de pesquisa, universidades, etc.) que foi a principal supridora 

de conhecimento tecnol6gico para a empresa. Neste caso,as faixas sao quatro, a saber: 

CPqD, CTI, Universidade (Unicamp) e Empresas (outras empresas privadas, que nao, neces

sariamente, EBTs). 

Forma de repasse de tecnologia 

Indica a forJJla pela qual a empresa obteve tecnologia, quando da sua cria!(iio. Foram 

individualizadas duas faixas: 

- pessoas, quando o repasse tecnol6gico se deu atraves do deslocamento (transferencia de 

tecnologia "incorporada"), embora nao necessariamente cortando os vfnculos empregati

cios, de profissionais qualificados (engenheiros, ffsicos, tecnicos, etc) provenientes da 

institui<;:iio de origem da tecnologia. ; 

- contrato, quando o repasse se deu atraves de urn contrato, de transferencia de tecnologia, 

de desenvolvimento conjunto, etc. entre a institui<;:ao de origem da tecnologia e a EBT 

(transferencia de tecnologia "desincorporada"); 

Tamanho 

Este indicador e resultado da combina<;:ao de urn indicador numero de funciomirios com 
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urn indicador faturamento, pois detectou-se que, havia uma razoavel dependencia entre 

ambos. 0 indicador tamanho niio guarda rela<;:ao com a terminologia usualmente empregada 

para a classifica<;:iio de empresas . Foram individualizadas quatro faixas: 

- micro, que engloba as EBTs que possuem de urn 1 a 5 funcionanos, com urn faturamento 

na faixa de 1 a 100 mil d61ares anuais; 

- pequeno, EBTs com 6 a 30 funcionanos e faturamento de 100 mil a I milhao de d61ares 

anuais; 

- medio, com 30 a I 00 funcionarios de I a 2 milh5es de d6lares de faturamento anuais; 

- grande, EBTs com mais de 100 funcionanos e mais de 2 milh5es de d61ares anuais de 

faturamento. 

Nfvel tecnol6gico relativo 

Indica, aproximadamente, a proximidade relativa entre a posi<;:iio ocupada pela EBT e a 

fronteira tecnol6gica extema, conforme conceituada no capitulo l. 

Ele e o resultado da observa<;:iio de varios aspectos atraves das entrevistas e visitas as 

instala<;:5es das empresas. 0 entrevistador, e autor da disserta<;:iio, e graduado em engenharia 

e1etrica e possui experiencia profissional na area de microeletronica e informatica. Os aspec

tos observados foram: 

- desenvolvimento de novos produtos; 

- ado<;:iio de processos de prodUI;iio inovadores; 

- formaliza<;:iio do departamento de P&D e montante aplicado em P&D; 

- nfvel de capacita<;:iio da mao-de-obra; 

- estrategia adotada para a atualiza<;:ao tecno16gica. 

A avalia<;:ao destes aspectos sempre considerou o tamanho relativo das EBTs, ou seja, 

nao foi esperado, por exemplo, de uma EBT de tamanho micro, a existencia de urn departa

mento de P&D formalizado. 
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Para o nfvel tecnol6gico foram individualizadas quatro faixas, a saber: alto, medio 

alto, medio baixo e baixo. Uma EBT com nfvel tecno16gico relativo alto e aquela cujos 

produtos estao pr6ximos ao "estado da arte" de determinada tecnologia. No extremo oposto, 

o nfvel tecnol6gico baixo indica que os produtos de determinada EBT encontram-se bastante 

distantes da fronteira externa. 

Atualizac;ao Tecnol6gica 

Indica a forma de atualiza<;ao dominante que a empresa utiliza para manter atualizado 

o seu corpo tecnico e a sua base de informa<;5es. As formas dominantes observadas dizem 

respeito a atualiza<;ao que se verifica mediante atividades desenvolvidas basicamente dentro 

das empresas (intramuros) e a que se da atraves de contatos com institui<;6es externas a ela 

(Universidade e Subsistema). Para a atribui<;ao de val ores, este indicador, tam bern levou em 

conta o tamanho da empresa. Dificilmente poder-se-ia esperar de uma EBT de tamanho 

micro, uma forma de atualiza<;iio decorrente de urn contrato de transferencia de tecnologia 

com urn centro de pesquisa, por exemplo. Este tipo de contrato envolve recursos que estao 

bern acima do faturamento de uma EBT de tamanho micro. 

Para este indicador foram individualizadas 4 faixas: 

- contato com a Universidade. Trata-se da atualiza<;ao que se da atraves da participa<(iio 

de funcionarios das EBTs, em cursos de mestrado ou especializa<;ao. Tambem faz parte 

desta faixa, o contato estabelecido pela permanencia do vfnculo empregatfcio de professo

res e tecnicos, com a Universidade, paralelamente as atividades desempenhadas pelos 

mesmos, na empresa. Neste caso, a atualiza<;ao pode se dar atraves da orienta<;iio de 

disserta<(Oes, ou outras atividades docentes, ou atraves de vivencias profissionais de tecni

cos especializados, em projetos desenvolvidos em laborat6rios da Universidade. Resumida

mente, esta faixa envolve uma forma de atualiza<;ao que utiliza os recursos da Universida

de, de urn modo "menos formalizado", dado que nao existe urn vfnculo formal entre as 

EBTs e Universidade enquanto institui<(Oes; 

- contrato com a Universidade. Este tipo de atualiza<;ao envolve urn tipo de vinculo formal, 

dado que pressup6e a existencia de urn contrato, de transferencia de tecnologia, presta<(iio 
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de servi<;:os, consultorias, etc., entre a EBT e a Universidade; 

- contrato com Subsistemas. E o tipo de atualiza<;:ao que se apresenta sob a forma de contra

tos, de transferencia de tecnologia, consultorias, etc., entre a EBT e as institui<;:5es-nucleo 

dos Subsistemas, os centros de pesquisa (CPqD e CTI); 

- atividades intramuros. Envolve uma gama variada de formas de atualiza<;:ao tecnol6gica: 

semimirios, palestras, literaturas especializadas, contacto com cliente, inovay(ies de produto 

e processo, etc. E uma forma de atualizayao que implica urn pequeno e esponidico fluxo 

de informa<;:ao tecnica cuja incidencia, se da preferencialmente, no ambito da empresa. 

Os dados compilados foram organizados segundo os indicadores construfdos e encon

tram-se na tabela 1, apresentada a seguir. 
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EBTs PERfODO ORIGEM FORMA DE NfvEL ATUALIZA<;:AO 

DE DA REPASSE DE TAMANHO TECNOL6GJCO TECNOL6GJCA 

FUNDA<;:AO TECNOLOGIA TECNOLOGIA RELATIVO 

!.ABC 3 I 2 4 4 3 

2.ADL 3 4 I I 2 4 

3.AHG I 2 I 2 3 4 

4.ASG I 3 I 3 4 2 

5.AUT I 3 I I 2 4 

6.BMB 4 4 I 4 2 4 

7.CDT 4 3 I 3 4 I 

8.GTS 2 2 I I 3 4 

9.GUJ I 4 I I I 4 

IO.HZT 2 4 I I 2 4 

I LIMA 2 4 I I I 4 

12.INT 4 3 I 2 3 I 

13.KAM I 4 I I 2 4 

14.LST 4 3 I 2 3 2 

15.MAG 2 2 I 2 3 4 

16.0PT 3 3 I 2 2 I 

17.POS 2 4 I 3 I 4 

18.PRO 3 I 2 4 4 3 

19.QUA I 4 I I I 4 

20.QUN I 4 I I I 4 

2J.SID 2 I 2 3 4 3 

22.STD 3 I 2 4 4 3 

23.SDI 2 4 I I I 4 

24.SOM 3 3 I 2 4 2 

25.TAL 2 4 I 2 3 4 

26.TCC 3 3 I I 2 I 



EBTs 

27.TCL 

28.TEL 

29.TSR 

30.TMQ 

31.UNL 

32.VAC 

33.VSI 

34.ZTX 

DOS 
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PERIODO ORIGEMDA FORMA DE NfvEL 

DE TECNOLOGIA REPASSE DE TAMANHO TECNOLOOICO 

FUNDA<;AO TECNOLOGIA RELATIVO 

3 3 I I 3 

I 2 I I 3 

2 4 I I 2 

3 3 I 2 2 

3 3 I 2 3 

2 3 I I 2 

2 I I 2 4 

2 I 2 3 4 

CARACTERIZA<;AO DAS F A!XAS 

I. 1989 • 91 I. CPQD I. PESSOAS I. MICRO I. BAIXO 

2. 1986 • 88 2. CTI 2. CONTRA TO 2. PEQUE· 2. MEDJO 

3. 1980' 85 3. UNIVERS. NO BAIXO 

4. 1970' 79 4. OUTRAS 3. MEDJO 3. MEDJO 

EMPRESAS 4. GRANDE ALTO 

4. ALTO 

TAHELA I - Caractenz.a~iio das bHTs de t.:ampmas 

ATUALIZA<;AO 

TECNOLOOICA 

I.CONTATO 

UN IV 

2.CONTRATO 

UN. 

3.CONTRATO 

I 

4 

4 

4 

I 

I 

I 

I 

SUBSJSTE

MAS 

4.ATIVIDADES 

INTRAMUROS 

3.4 DESCRI<_;:AO DA AMOSTRA A TRA YEs DOS INDICADORES CONSTRuf-

Procurou-se verificar, neste item, o cornportarnento de cada indicador, tornado 

isolarnente, e a freqiiencia de EBTs segundo o rnesrno. 

Na pesquisa de campo forarn coletados dados que nao forarn inclufdos na tabela 1, tais 

como: cornposi~o aciomiria das EBTs, expectativa dos ernpresanos ern rela<;ao a Universida

de e ern rela<;ao a CIATEC, perfil profissional dos s6cios fundadores, financiarnentos obtidos 

pela ernpresa, tipo de tecnologia utilizada pela ernpresa, evolu~o tecnol6gica dos produtos, 
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etc. 

Como o interesse da disserta~tiio esta voltado para a avalia~tiio da influenica do contexto 

cientffico-tecno16gico, que originou a EBT, deixou-se de utilizar parte da informa~tiio coleta

da. Eventualmente, no decorrer da analise, ela podera ser utilizada. 

As informa~ti'ies coletadas, referentes ao tipo de tecnologia utilizado pelas EBTs, 

permitem agrupar as EBTs em nove faixas. Dado que o foco de interesse da pesquisa de 

campo foi o de levantar informa~ti'ies a respeito das EBTs e dado que a considera~tao do tipo 

de tecnologia que utilizam, is to e, do segmento tecnol6gico em que se situam, nao parece 

apresentar nenhuma rela~o como perfodo de funda.;ao das empresas, este indicador e usado 

apenas para descrever a amostra. 

A figura 8 apresenta a varia.;ao das EBTs segundo o tipo de tecnologia utilizada. 

Freqiiencia de EBTs por tipo de tecnologia 

INFORMATICA (35%) 

Fig. 8 - Freqiiencia de EBTs por tipo de tecnologia. 

MICROELETR6NICA (18%) 

TERMOQUfMICA (3%) 

TELECOMUNIC. (12%) 

OFTO-ELETR6NICA (18%) 

Observa-se que a tecnologia de informatica (35%) predomina sobre as demais, sendo 

seguida pela microeletronica (18%), opto-eletronica (18%) e telecomunica.;Cies (12%). 
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A figura 9 apresenta a freqiil~ncia das EBTs segundo o perfodo de funda<fiio. 

Freqiiencia de EBTs por periodo de funda~o 

1986 a 1988 (12 EBTs, 35%) 1989 a 1991 (8 EBTs, 24%) 

1970 a 1979 (4 EBTs, 12%) 

1980 a 1985 (10 EBTs , 29%) 

Fig. 9 - Frequencia de EBTs por perfndo de funda9iio. 

Conforme observa-se no diagrama da figura 9, os maiores numeros de EBTs criadas 

ocorre nos perfodos 80/85 ( 10 EBTs, 29% do total) e 86/88 ( 12 EBTs, 35% do total). 

A figura I 0 apresenta a freqiiencia de EBTs segundo o indicador origem da tecnolo-

gia. 
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Freqiiencia de EBTs por origem. da tecnologia 

CTI (lZ%) 

CPqD (18%) 

UNIVERSIDADE (35%) 

EMPRESAS (35%) 

Fig. 10 - Frequencia de EBTs por origem da tecnologia. 

No diagrama da figura 10, observa-se que o numero de EBTs surgidas a partir da 

tecnologia gerada na Universidade (35%) e em empresas privadas (35%), e significativamen

te superior ao das outras fontes de tecnologia. 

A figura 11 apresenta a freqiiencia de EBTs segundo o indicador Forma de Repasse 

de Tecnologia. 

Freqiiencia de EBTs por forma de repasse 

CONTRATO (15%) 

Fig. 11 - Feqiiencia de EBTs por forma de repasse. 
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Observa-se, na figura, II que a forma predominante de repasse de tecnologia, na 

cria~<iio das empresas, se da, atraves do deslocamento de profissionais qualificados (Pessoas, 

85% do total de EBTs). 

Tem-se a seguir a distribui~<iio de EBTs segundo o indicador Tamanho, apresentada 

na figura 12. 

Freqiiencia de EBTs por tamanho 

MICRO (44%) 

PEQUENO (29%) 

GRANDE (12%) 

MEDIO (15%) 

Fig. 12 - Freqiiencia de EBTs por tamanho. 

Observa-se, na figura 12, o predomfnio das EBTs de tamanho micro (44%), seguida 

pelo tamanho pequeno (29%). 

A seguir trata-se do indicador Nfvel Tecnol6gico Relativo. 
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Freqiiencia de EBTs por nivel tecnol6gico 

MEDIO BAIXO (29%) 

BAIXO (18%) 

MED!O ALTO (2616) 

ALTO (26%) 

Fig. 13 - Freqiiencia de EBTs por nivel tecnol6gico relativo. 

Na figura 13, observa-se urn equilfbrio entre as faixas de nfvel tecnol6gico medio 

baixo (29%), medio alto (26%) e alto (26%). 

0 passo seguinte foi verifica~ao da distribui~o de EBTs segundo a forma de atuali

za~o tecnol6gica. 

Freqiiencia de EBTs por atuallza,;ao tecnol. 

CONTRA TO UNIV. (9%) 

CONTRA TO SUBS. (1216) 

CONTATO UN. (26%) 

AT!VIDADE INTRAMUROS (53%) 

Fig. 14 - Freqiiencia de EBTs par atualiza<;iio tecnol6gica. 
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Observa-se na figura 14 que a forma predominante de atualiza«iio tecnol6gica se da 

atraves de atividades intramuros (53%), seguida do contato com a Universidade (26%), 

contrato com subsistemas (12%) e contrato com Universidades (9% ). 

3.5 ANALISE DAS EBTs DE CAMPINAS 

A analise dos dados esta segmentada de modo a, paulatinamente, contruir a argumen

ta«iio que permita a verifica«iio da hip6tese central, anteriormente formulada. 

Inicialmente, para cada par de indicadores, sao construfdas tabelas de associa«ii:o, 

que apresentam o modo e a intensidade como eles se encontram relacionados na amostra. 

0 passo seguinte foi a constru«iio de tabelas que denominou-se tabelas de correla«ii:o. 

Elas apresentam a distribui«ii:o das EBTs individualizadas por siglas, relacionando-se tres ou 

mais indicadores . 

0 ultimo ftem da a.Jalise foi dedicado a avaJia«iiO do impacto economico e tecnol6gico 

das EBTs na regiiio. 

3.5.1 ANALISE A PARTffi DA ASSOCIA<;AO ENTRE PERIODO DE FUN

DA<;AO E OUTROS INDICADORES 

A analise envolvendo a associa«iio entre o indicador perfodo de funda«iio e outros 

indicadores permite, relacionar · 'o contexto em que as EBTs foram criadas com as suas 

demais caracterfsticas, a origem da tecnologia, a forma como a tecnologia foi repassada, etc., 

e os resultados de sua implanta«ii:o. 

Dado que o CPqD e o CTI correspondem ao que indicamos no capftulo 2 como 

materializa«iio, em nfvellocal, dos Subsistemas de C&T durante o perfodo de 1980 a 1985, 

agrupamos estas duas faixas em uma faixa unica denominada Subsistemas. Considerando-se 
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esta nova faixa estabelecemos urn indicador misto forma de repasse/ origem da tecnologia 

visto que ocorrem (como mostrado na tabela 1), de fato, apenas quatro tipos de situa<;Oes no 

"cruzamento" destes indicadores: pessoas/subsistemas, pessoas/universidade, pessoas/empre

sas, contrato/subsistemas. Nao ocorrem, portanto, as situa<;5es contrato/universidade, nem 

contrato/empresas. Isto e, nao ocorre a cria<;ao de EBTs atraves do repasse de tecnologia 

mediante contrato com a Universidade ou com outras empresas. Esta constata<;iio sera melhor 

analisada adiante. 

As tabelas de associa<;iio, relacionando indicadores com o perfodo de funda<;ao, sao 

a seguir apresentadas. 

FORMA DE REPASSE/ 

ORIGEM DA TECNOLOGIA 

PERIODO PESSOAS/ PES SO AS/ PESSOAS/ CONTRA TO/ 

DE SUBSISTEMAS UNIVERSIDADE EMPRESAS SUBSISTEMAS 

FUNDA<;AO FF FT FF FT FF FT FF FT 

!989 A 1991 25,0 5,9 25,0 5,9 50,0 Il,8 0 0 

1986 A 1988 33,3 Il,8 8,3 2,9 50,0 17,6 8,3 2,9 

1980A 1985 0 0 60,0 17,6 10,0 2,9 30,0 8,8 

1970 A 1979 0 0 75,0 8,8 25,0 2,9 0 0 

TOTAL 17,6 35,2 35,2 11,7 

, J. - taoeJa oe uequencm aa f'ela~ao penoao ae runoa(faol tonna ue repasse - ongem oa tecnoJogta 

FF - freqUC:ncia na faixa da varilivel de entrada. 

Ff - freqnencia total 

TOTAL 

100,0 

Observa-se, na Iinha Total, que as faixas Pessoas/Universidades e Pessoas/Empresas 

apresentam as maiores freqiiencias (35 ,2% para ambas). 

No caso da faixa Pessoas/Universidade, os perfodos em que ocorreram as maiores 

freqiiencias foram os de 70/79 (8,8%) e de 80/85 (17,6%), respectivamente 75% e 60% das 

empresas fundadas naquele perfodo. Estas informa<;Oes estao, em princfpio, de acordo com 

a hip6tese levantada anteriormente. Isto e, que no perfodo de 70/79, caracterizado por abun-
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dancia de recursos na Universidade, os projetos desenvolvidos teriam estimulado, atraves de 

urn efeito de spin off, a cria<;:ao de EBTs por professores e tecnicos deJa oriundos. No periodo 

de 80/85, ap6s a forma<;:ao de urn razoavel numero de grupos de pesquisa na Universidade, 

o estfmulo a cria<;:iio de EBTs por professores e tecnicos, como era de se esperar, teve conti

nuidade. 

No caso da faixa de pessoas provenientes de outras empresas (Pessoas/empresas) os 

periodos onde ocorrem as maiores freqiil!ncias foram os de 86/88 (14, 7%) e 89/91 (11 ,8%), 

am bas representando 50% das EBTs criadas nestes periodos. Este resultado pode ser explica

do, ao mesmo tempo, pelo processo de recessao economica e diminui<;:iio do poder de 

interven<;:iio do Estado na area tecnol6gica. 0 achatamento salarial, a falta de perspectivas 

profissionais, o descontentamento com o ambiente de trabalho, o desemprego e a falta de 

oportunidades para recem-graduandos, ocasionado pelos dois processos referidos, parece ter 

estimulado profissionais qualificados a criarem as pr6prias empresas . 0 processo de "tercei

riza<;:ao" observado em varios segmentos industriais e, tambem, uma explica<;:ao plausfvel para 

este movimento. 

A implanta<;:ao dos Subsistemas, inicia-se no come<;:o da decada de 80. Portanto, a 

transferencia de tecnologia (via contratos) proveniente dos centros de pesquisa, s6 passa a 

ocorrer a partir do periodo de 80/85, na faixa Contrato/Subsistemas. Neste periodo a fre

qiiencia total de EBTs criadas a partir de contratos com os Subsistemas foi de 8,8%, isto e, 

30% das EBTs criadas neste periodo. 

A faixa Pessoas/Subsistemas, nos periodos de 86/88 e 89/91, apresentam freqiiencias 

de ll ,8% e 5,9% respectivamente. Este fato pode ser explicado pela recessao economica, que 

se intensifica nestes periodos, e urn conseqiiente achatamento salarial que estimulou funciona

rios dos centros de pesquisa a montarem suas pr6prias empresas. Para, inclusive, fomecer 

produtos e servi<;:os para os pr6prios centros. A diminui<;ao da freqiiencia de ocorrencia de 

EBTs do periodo 86/88 para 89/91, nesta faixa, pode, talvez, refletir a diminui<;ao de poder 

de compra destes centros. 

A diminui<;ao do poder de interven<;:iio estatal na area tecnol6gica e a consequente 
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contra<;ao dos recursos alocados aos centros de pesquisa, deve ter se refletido na capacidade 

de gerar resultados tecnol6gicos, passfveis de serem transferidos para o meio empresarial. Urn 

reflexo dessa situa<;:ii.o parece ser o observado na faixa Contrato/Subsistemas. 0 perfodo de 

86/88 

indica frequencia de 2,9% (8,3% das EBTs fundadas no perfodo). 

A tabela a seguir apresenta a associa<;ao entre perfodo de funda<;ao e tamanho das 

EBTs. 

TAMANHO 

PERIODO MICRO PEQUENO MEDIO 

DE 

FUNDAt;AO FF FT FF FT FF FT 

1989A 1991 75,0 17,6 12,5 2,9 12,5 2,9 

1986 A 1988 50,0 17,6 25,0 8,8 25,0 8,8 

1980 A 1985 30,0 8,8 40,0 11,8 0 0 

1970 A 1979 0 0 50,0 5,9 25,0 2,9 

TOTAL 44,0 29,4 14,7 

TABELA 3 - tabela. de reqUencia da relayao periodo de unda9fw/tamanho 

FF ~ freqiiCncia na faixa. da varitivel de entrada 

Fr - freqfiCncia total 

GRANDE TO-

TAL 

FF FT 

0 0 

0 0 

30,0 8,8 

25,0 2,9 

11,7 100,0 

Para a amUise desta tabela e tambem da tabela 4, a seguir, e necessario considerar a 

questii.o do tipo de evolu<;ao caracterfstico das EBTs. Pode-se dizer que urn "caminho natu

ral", usual de uma empresa eo de surgir como uma empresa pequena que, com o passar do 

tempo, cresce e aumenta o nfvel tecnol6gico dos seus produtos. Entretanto, no caso de EBTs, 

essa evolu<;ao , embora possa ocorrer eventualmente, nao e usual. Freqiientemente o sucesso 

economico ou tecnol6gico de uma EBT depende da manuten<;ao de uma estrutura de produ<;ao 

pequena, com alto nfvel tecno16gico relativo. Como e freqiiente nas EBTs que foram criadas 

a partir da Universidade, nao existe a motiva<;ao para crescer pois a EBT nao e a principal 
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atividade profissional do empresario. 

A percentagem de EBTs do tamanho micro e maior, nos dois ultimos periodos(86/88 

e 89/91), respectivamente 50% e 75% das EBTs criadas em cada periodo. Isto e coerente 

com os comentarios ja realizados quando da analise da tabela 2, referente a crise econ6mica 

e o estimulo ao processo de "terceiriza<;iio". Verifica-se que, nestes periodos, a intensidade 

manifestada pelo impacto do contexto econ6mico faz com este suplante o contexto tecnol6gi-

co. 

0 surgimento de EBTs de tamanho grande, nos perfodos de 70179 e 80/85, respecti

vamente 25 e 30% das criadas nestes perfodos, e somente nestes, reflete as condi'<5es, ja 

comentadas, do contexto de C&T, favoravel ao surgimento de EBTs nestes periodos. 

A existencia de EBTs de tamanho pequeno nos perfodos de 70179 (50% da faixa e 

5,9% do total) e de 80/85(40% da faixa e 11,8% do total) vai ao encontro do comentario 

sobre a conveniencia de se permanecer pequeno. 

A tabela, a seguir, faz a associa'<ao entre periodo de funda<;i[o e nfvel tecnol6gico 

relativo. 

NivEL TECNOLOOICO RELATIVO 

PERfODO BAIXO MEDIOBAIXO MEDIOALTO 

DE 

FUNDA<;AO FF FT FF FT FF FT 

1989 A 1991 37,5 8,8 25,0 5,9 25,0 5,9 

1986 A 1988 25,0 8,8 25,0 8,8 25,0 8,8 

1980 A 1985 0 0 40,0 11,8 20,0 5,9 

1970 A 1979 0 0 25,0 2,9 50,0 5,9 

TOTAL 17,6 29,4 26,4 

T ABELA 4 - tabela de fre uencia da rela iio q 
' p 

eriodo de funda~ao/ nfvel tecnolo ico relativo 
' 

g 

FF- freqilencia na faixa da variftvel de entrada 

Ff- frequencia total 

ALTO TOTAL 

FF FT 

12,5 2,9 

25,0 8,8 

40,0 II ,8 

25,0 2,9 

26,4 100,0 
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Observando-se as faixas de nivel tecnol6gico alto e medio alto, nos perfodos de 70/79 

e 80/85, verifica-se a ocorrencia das maiores freqiiencias. Somando-se estas duas faixas, 

obtemos 75% das EBTs do perfodo de 70/79 (8,8% do total) e 60% das EBTs do perfodo de 

80/85 (17,6% do total). Esta concentrat:;ao de EBTs, nos dois maiores nfveis tecnol6gicos, 

nestes dois perfodos, deve ser interpretada como resultante da implanta~o dos Subsistemas 

e a estrutura~o e consolida~o dos grupos de pesquisa academicos. 

Em contrapartida, a desagrega,;;ao do sistema nacional. de C&T, no final dos 80, 

reflete-se no aumento de EBTs com nfvel tecnol6gico baixo e a diminuit:;ao das de nfvel 

tecnol6gico alto, no perfodo de 89/91. 

A tabela a seguir apresenta a associat:;ao entre perfodo de fundat:;ao e atualiza~o 

tecnol6gica. 

ATUALIZA<;Ao TECNOWGICA 

PERfODO CONTATO CONTRA TO CONTRA TO 

DE UNIVERSIDADE UNIVERSIDADE SUBSISTEMAS 

FUNDA<;AO FF FT FF FT FF FT 

!989 A 1991 0 0 12,5 2,9 0 0 

!986 A 1988 25,0 8,8 0 0 8,3 2,9 

1980A 1985 44,0 11,8 20,0 5,9 20,0 5,9 

!970A 1979 50,0 5,9 25,0 2,9 0 0 

TOTAL 26,5 11,8 8,8 

T ABELA 5 ~ tabela de freqiiencia da rela(J80 periodo de funda98o atualiza98o tecno16gica 

FF - freqil¢ncia na faixa da vari8vel de entrada 

FT - freqil¢ncia total 

ATIVIDADES 

INTRAMUROS 

FF FT 

87,50 20,6 

66,7 23,5 

20,0 5,9 

25,0 2,9 

52,9 

TOTAL 

100,0 

Antes da analise da tabela acima, e importante ressaltar que a associa,;;ao, entre o 

indicador perfodo de funda,;;ao eo indicador atualizat:;ao tecnol6gico, e mais sensfvel, que as 

demais, ao tempo decorrfdo entre a funda,;;ao da empresa e o momento atual. A ocorrencia 

de EBTs na faixa atividade intramuros, pode significar, para o caso das empresas mais 

jovens, que as mesmas nao tiveram ainda o tempo necessaria para o estabelecimento de outras 
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formas de atualiza<;iio. 

Conforme foi comentado, a faixa atividade intramuros predomina sobre as demais, 

com aproximadamente 53%. Observando-se esta faixa, na tabela 5, verifica-se que, para as 

empresas criadas nos perfodos 86/88 e 89/91 , ocorrem as maiores freqiiencias por faixa e 

freqiiencias totais. No perfodo 86/88 temos 66,7,5% das EBTs (23,5% do total) e no perfodo 

89/91 temos 87,5% (20,6%) do total. Este resultado pode ser explicado pela perda de capaci

dade de interven<;iio do Estado na area de C&T, ocorrida no final da decada de 80 e princi

pio dos 90. As EBTs que foram criadas nesta epoca, parecem, ter-se atualizado mediante 

utiliza<;iio de fontes de conhecimento tecno16gico que niio dependem diretamente dessa capaci

dade de interven<;iio (Universidade e Subsistemas). A estagna<;iio e recessiio economica 

ocorrida em simultaneo, aliado ao relativamente baixo nfvel de desenvolvimento tecnol6gico 

das empresas criadas no perfodo parece ter orientado sua atividade de atualiza<;iio a atividades 

intramuros, normalmente menos dispendiosas e de retorno mais rapido. 

A faixa contato com universidade, nos perfodos 86/88 (0%) e 89/91 (25% da faixa, 

8,8% do total), reflete a pouca utiliza<(iio dos recursos academicos para atualiza<(iio tecnol6gi

ca. A escassez de recursos disponfveis para a atualiza<;iio, nestes perfodos, pode explicar a 

pouca utiliza<;:io de cursos de mestrado, de especializa<;iio, etc. Outra explica<;iio possfvel e 

que a atualiza<;iio atraves da orienta<;iio de disserta<;6es, participa<;iio em projetos, etc.(uma 

das modalidades da faixa contato), possa ter diminufdo. As raz6es para esta diminui<;iio 

podem ser desde a evasiio de professores e tecnicos ate a retra<(iio de recursos para projetos 

de pesquisa. Ainda nesta faixa, a situa<;iio de pouco contacto com a Universidade inverte-se 

para as EBTs criadas nos perfodos 80/85 (40% da faixa,ll ,8% do total) e 70/79 (50% da 

faixa, 5,9% do total). As raz6es para este fato podem estar associadas as condi<;6es favoraveis 

para a pesquisa cientffica e tecnol6gica nos perfodos 70/79 e 80/85 . Este reflexo seria devido 

ao prestfgio alcan<;ado por uma determinada linha de pesquisa universitaria, apoiada pela 

dinamica de produ<;iio tecnol6gica das grandes EBTs (surgidas nos perfodos 70/79 e 80/85), 

que primaram pela p6s-gradua<(iio como forma de atualiza<;iio, etc. 

Ainda como reflexo destes perfodos, onde ocorreu grandes investimentos em C&T, 

podemos observar as faixas contrato com universidades (20% da faixa, 5,9% do total, no 
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perfodo 80/85) e contrato com subsistemas (20% da faixa, 5,9% do total no periodo 80/85). 

3.5.2 ANALISE A PARTIR DAS TABELAS DE CORRELA<;AO 

A constru<;ao das tabelas de correla<;iio teve como objetivo aprofundar a analise pro

porcionada pelas tabelas de associa<;ao. Elas assumem o perfodo de funda<;ao como variavel 

de entrada e apresentam a freqiiencia de EBTs segundo a correla<;ao de dois indicadores. 

Estas tabelas,alem da freqiiencia, apresentam as EBTs individualizadas pelas siglas. Esta 

caracterfstica permite estabelecer rela<;6es entre as tabelas. 

Para a constru<;ao das tabelas de correla<;ao foi construido urn programa em pascal, 

utilizando o compilador Turbo Pascal versao 5.5 (ver anexo 2). 0 programa constr6i uma 

matriz de 34 linhas por 7 colunas. Cada linha representa uma EBT e tern a ela associada os 

valores determinados pelos indicadores (colunas da matriz). Assim uma dada EBT tera 

sempre urn con junto de 7 indices (os indicadores da tabe1a 1), que assumem valores compati

veis com as faixas de cada indicador. 0 programa entao "le" a matriz, sempre supondo o 

perfodo de funda<;ao como variavel de entrada, e testa os indices classificando as EBTs 

segundo o valor de seus indices. Cada tabela de correla<;iio (resultado da aplica<;ao do progra

ma) obtida indica a correla<;iio entre o perfodo de funda<;ao e mais dois indicadores, escolhi

dos pelo usuario. 

A analise destas tabelas sera feita agrupando seus resultados. Para tanto, faz-se a 

analise de cada perfodo de funda<;iio, consultando todas as tabelas. Obviamente, na analise, 

sao destacados somente os resultados mais relevantes, de maneira a nao tomar a analise muito 

extensa. As tabelas obtidas pela utiliza<;ao do programa encontram-se no anexo 3. 

A tabe1a 1 apresenta a correla<;ao entre o perfodo de funda<;iio e os indicadores forma 

de repasse de tecnologia-origem da tecnologia (uniao de dois indicadores) e tamanho. A tabela 

2 apresenta a correla<;ao perfodo de funda<;ao, forma de repasse-origem da tecnologia e nfvel 

tecno16gico relativo. A tabela 3 apresenta a correla<;ao perfodo de funda<;iio, forma de repas

se-origem da tecnologia e atualiza<;ao tecnol6gica. 
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Periodo : 1989 a 1991 

Observando-se a tabela I, verifica-se que as EBTs, que surgem atraves de pessoas 

oriundas de empresas privadas (EBTs: GUI, KAM, QUA, QUN ) sao de tamanho micro 

(50,0% da faixa, 11,8% do total). Verificando, atraves das siglas, o comportamento destas 

EBTs na tabela 2, observa-se que 75% (37,5% da faixa, 8,8% do total) das mesmas possuem 

urn nfvel tecnol6gico baixo (EBTs : GUI, QUA, QUN). Verificando a tabela 3, nota-se que 

100% destas EBTs atualizam-se atraves de atividades intramuros. 

Pode-se entao afirmar que as EBTs criadas neste perfodo a partir de empresas privadas 

sao caracterizada pelo tamanho micro, por uma maior incidencia do nfvel tecnol6gico baixo 

e pela atualiza«ao atraves de atividades intramuros. Este resultado e compatfvel com os 

comentarios, realizados na analise das tabelas de associa«ao, acerca da con juntura de intensa 

recessao economica, diminui«1i.o do poder de interven9ao estatal na area tecnol6gica, etc. 

Voltando a tabela 1, verifica-se a existencia de outras EBTs, cuja origem, pode-se 

dizer, foi reflexo do contexto cientffico-tecnol6gico dos perfodos anteriores (AHG, TEL, 

AUT, ASG). Destas EBTs somente uma (ASG), originaria da pesquisa academica, possue 

nivel tecnol6gico alto e atualiza-se mediante contrato com a Universidade. 

As EBTs originanas dos Subsistemas (25% da faixa, 5,9% do total), mediante repasse 

de tecnologia incorporada em pessoas apresentam tamanho pequeno, nfvel tecnol6gico medio 

alto e atualizam-se atraves de atividades intramuros. 

De modo geral, a cri«ao de EBTs neste perfodo parece ser motivada pela falta de 

perspectivas profissionais, arrocho salarial, etc., dado a predominancia dos nfveis tecnol6gi

cos baixo e medio baixo (somam 62,5% da faixa), dos tamanhos micro e pequeno (somam 

87,5% da faixa) e forma de atualiza9ao atraves de atividades intramuros (100%). 

Periodo : 1986 a 1988 

Neste perfodo, observando-se a tabela 1, tabela 2 e 3, verifica-se que as EBTs oriun-
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das das empresas privadas, via tecnologia incorporada em pessoas, de tamanho micro, nfvel 

tecnol6gico baixo e atualizac;:ao na forma de atividades intramuros apresentam maior freqiien

cia . Entretanto, ocorre uma maior incidencia de EBTs de tamanho pequeno e medio, de 

nfvel tecno16gico medio baixo e medio alto, do que o periodo 89/91. Este resultado indica 

que a motivac;:iio que norteou a criac;:ao destas EBTs e semelhante ao periodo 89/91, ou seja 

esta fortemente ligada a conj untura de estagnac;:ao economica. Entretanto a maior incidencia 

de EBTs com nfvel tecnol6gico medio alto e medio baixo, tamanhos medio e pequeno, parece 

indicar urn contexto menos severo que o do periodo 89/91. 

Observa-se tambem que as EBTs que surgem a partir da tecnologia dos Subsistemas, 

atraves do repasse de tecnologia incorporada (Pessoas-Subsistemas), apresentam tamanhos 

variados, mas o nfvel tecnol6gico apresenta-se concentrado em medio alto e alto. A forma 

de atualizac;:ao destas EBTs divide-seem atividades intramuros e contato com a Universidade. 

Este resultado parece indicar os efeitos da estagnac;:iio economica sobre o corpo tecnico dos 

centros de pesquisa. Ou seja, a criac;:ao de EBTs como forma de abrir novas oportunidades 

profissionais. Mas e interessante observar que, mesmo na con juntura de estagnac;:ao, as EBTs 

alcanc;:am nfveis tecnol6gicos significativos, o que reflete a existencia ainda que arrefecida, 

da polftica estatal de apoio aos Subsistemas. Outro resultado que corrobora esta observac;:iio 

e a criac;:iio da empresa SID atraves de urn contrato de transferencia de tecnologia .::om os 

Subsistemas. 0 nfvel tecnol6gico desta EBT e alto e a forma de atualizac;:iio e o contrato com 

os Subsistemas. 

De modo geral, este periodo pode ser caracterizado pela criac;:ao de EBTs, por profis

sionais de empresas privadas e centros de pesquisa, como resposta as restric;:6es impostas pela 

estagnac;:ao economica. Entretanto, as EBTs criadas a partir dos Subsistemas, possuem urn 

maior nfvel tecnol6gico relativo, tamanho e, em geral, atualizam-se utilizando os recursos · 

da Universidade, o que denota o apoio estatal, ainda que declinante. 

Perfodo : 1980 a 1985 

Observando-se a tabela 1 , verifica-se que neste periodo predominam as EBTs, criadas 

por pessoas advindas da Universidade, de tamanhos micro (20% da faixa, 5,9% do total) e 
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pequeno (40% da faixa, 11,8%). Em seguida vern as EBTs, criadas por contratos com os 

Subsistemas, de tamanho grande (30% da faixa, 11,8% do total). 

Verificando-se as tabelas 2 e 3, ve-se que as EBTs, oriundas da Universidade, apre

sentam nfvel tecnol6gico medio baixo (30% da faixa), medio alto (20%) e alto (10%). Verifi

ca-se tambem que a forma mais freqiiente de atualiza<;:ao e atraves do contato com a Universi

dade, sendo que a EBT que possue nfvel tecnol6gico alto atualiza-se mediante contrato com 

a Universidade. 

No caso das EBTs oriundas dos Subsistemas, o nfvel tecnol6gico e alto em 100% dos 

casos e atualiza<;:ao mais freqiiente e atraves de contrato com os Subsistemas. 

Estes resultados estao de acordo com as observa<;:5es anteriores, que atribuem a este 

perfodo uma polftica de implanta<;:ao dos Subsistemas e apoio a pesquisa academica. 

De modo geral, a cria<;:ao de EBTs neste perfodo e primeiramente influenciada pela 

implanta<;:ao dos Subsitemas, que permitiu a cria<;:ao, atraves de contratos, de empresas 

grandes, de nfvel tecnol6gico alto, utilizando o contato com a Universidade e contrato com 

Subsistemas para atualizar-se. A Universidade tambem ~em influencia sobre a cria<;:ao de 

EBTs, indiretamente pela participa<;:ao nos Subsistemas, diretamente atraves da cria<;:ao de 

EBTs a partir de resultados da pesquisa realizada na mesma. Estas EBTs caracterizam-se pelo 

tamanho pequeno, nfvel tecnol6gico medio alto e medio baixo, atualizam-se, de modo geral, 

por contato com a Universidade. 

Periodo : 1970 a 1979 

Atraves da observa<;:ao da tabela I, verifica-se que este perfodo e caracterizado pelas 

EBTs oriundas da Universidade, de tamanhos pequeno (50% da faixa, 5,9% do total) e medio 

(25% da faixa, 2,9% do total). Examinando-se a tabela 2 e 3, nota-se que as EBTs de tama

nho pequeno possuem nfvel tecnol6gico medio alto e a de tamanho medio tern nfvel alto. 

Observa-se, tambem, que a forma de atualiza<;:iio se da, principalmente, atraves de contato 

com a Universidade (50% da faixa, 5,9% do total) e contrato com a Universidade (25% da 



85 

faixa, 2, 9% do total). 

Existe neste perfodo, assim como no perfodo 80/85, casos de EBTs oriundas de 

empresas privadas. Estes casos parecem responder aos estfmulos proporcionados pela reserva 

de mercado, incentivos fiscais, etc. 

Podemos dizer que a cria<;i'io de EBTs no perfodo 70/79 e caracterizado por urn 

"transbordamento" da pesquisa academica para o ambiente industrial sob a forma de empre

sas. Este movimento acentua-se no perfodo 80/85, com a consolida<;i'io das linhas de pesqui

sa. 

3.5.3. OUTROS lNDICADORES 

Embora o objetivo deste trabalho nao seja o de aprofundar a analise da rela<;ao desen

volvimento tecnol6gico/desenvolvimento economico, acreditamos que a constru<;i'io de indica

dares, que avaliem, mesmo que de forma preliminar, o impacto causado por tais processos 

pode ser intessante . Assim, o objetivo deste item e o de avaliar o impacto tecnol6gico e 

economico das EBTs da regia::> de Campinas, segundo os perfodos de funda<;i'io das mesmas, 

mediante dois indicadores. 

Tomou-se o indicador Tamanho e o indicador Nfvel Tecnol6gico Relativo para a 

constru<;ao das tabelas de impacto economico e tecnol6gico respectivamente. A seguir associa

mos pesos a cada uma das faixas dos indicadores, a saber: 16, 9, 4, e 1. Assim a faixa Alto 

do indicador Nfvel tecnol6gico foi associado o peso 16, a faixa Mectio Alto o peso 9 e assim 

sucessivamente . Para a tabela de impacto economico utilizou-se o mesmo procedimento a 

partir da faixa Grande (peso 16) do indicador Tamanho. A rela<;ao entre os pesos e respecti

vas faixas atendem a uma fun<;ao quadratica, ou seja, a 1 a faixa ou faixa 1 (nfvel tecno16gico 

baixo ou tamanho micro) associou-se o valor 1, a 2 a o valor 4 e assim sucessivamente. Desta 

forma o peso associado e o quadrado da posi<;i'io da faixa. Esta forma de associa<;ao de pesos 

deve-se ao fato de que a mudan<;a de faixa, pela EBT, envolve urn esfor<;o (investimentos em 

P&D, infraestrutura, etc.) que acredita-se nao ser linear. Assim, por exemplo a passagem do 
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nfvel tecnol6gico baixo (peso 1) para o medio baixo (peso 4), e melhor representado por uma 

rela~o quadnitica que linear (pesos 1 e 2, respectivamente). Alem disso, segundo a rela~o 

quadnitica, a passagem do nfvel baixo para medio baixo demanda menos esfor~ que a 

passagem medio baixo/medio alto, que por sua vez e mais simples que a medio alto/alto. Ou 

seja, a dificuldade para a passagem de urn nfvel para outro evolui quadraticamente, sendo 

valida para os dois indicadores. Acredita-se, tambem, que isto expressa melhor a realidade 

da empresa, que enfrentara dificuldades crescentes para a aquisi~o de tecnologia, conquista 

de mercados, etc. 

0 calculo do impacto economico ou tecnol6gico pode ser dado pela seguinte ex

pressao: 

on de 

F1 *P1 + F2*P2 + F3*P3 + F4*P4 = Impacto, 

F1, F2, F3, F4 - freqi.iencia absoluta de EBTs por faixa 

P1, P2, P3, P4 - pesos associados a cada faixa 

As tabelas a seguir apresentam o impacto economico e tecnol6gico associado a cada 

perf0do de funda<;:ao das EBTs. 

PERlODO DE FUNDA<;AO IMP ACTO TECNOLOOICO 

!989 A 1991 1,35 

1986 A !988 2,70 

!980 A 1985 2,94 

!970 A 1979 1,14 

T ABELA 6 - Tabela de impacto tecnol6gico por periodo de funda<;ao 

A tabela 6 indica que os perfodos que apresentam resultados mais significativos em 

termos de produ~o tecnol6gica sao os de 80/85 e 86/88, com Indices de impacto de 2,94 e 
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2, 70, respectivamente. De fato, nestes perfodos a regiao de Campinas apresentou dois 

momentos propfcios ao desenvolvimento tecno16gico atraves da cria~o de EBTs. No primeiro 

perfodo com a implanta~tiio dos Sub sistemas e os recursos disponiveis para a pesquisa acade

mica, no segundo, apesar da con juntura de estagna~o economica, a continuidade da polftica 

estatal de apoio a estes dois segmentos. A pequena diferenifa entre os dois indices deve-se a 
maior incidencia, no perfodo 80/85, de EBTs com nfvel tecno16gico alto e a concentral(iio das 

mesmas nos tres nfveis tecno16gicos mais altos. No perfodo 86/88, embora a freqiiencia de 

EBTs seja maior, ocorre a incidencia de EBTs no nfvel tecno16gico baixo. 

No peffodo 89/91 observa-se o fndice de 1 ,35. Embora, neste perfodo, a freqiiencia 

de EBTs nao seja pequena, ocorre uma concentra~o de EBTs nos nfveis tecno16gicos mais 

baixos, o que pode ser traduzido como urn dos efeitos da recessao economica. 0 oposto se 

da como perfodo 70/79 (fndice de 1,14), onde, apesar da pequena freqiiencia de EBTs, a 

proporiflio dos niveis tecnol6gicos alto e medio alto e grande, resultante das polfticas de C&T 

deste perfodo. Ressalta-se a proximidade entre os indices destes dois perfodos, apesar que a 

freqencia de EBTs do perfodo 70/79 ser metade dado perfodo 89/91. 

Estes resultados acordam com os comentarios realizados nos itens anteriores a respeito 

do contexto de C&T que envo1veu as EBTs. 

PERfODO DE FUNDA«;AO IMP ACTO ECONOMICO 

1989 A 1991 0,66 

1986 A 1988 1,35 

1980A 1985 2,01 

1970 A 1979 0,99 

T ABELA 7 - Tabela de impacto econ6mico por periodo de funda9iio 

Observando-se a tabela 7, verifica-se que o perfodo 80/85 destaca-se dos demais 

(fndice 2,01). A maior incidencia de EBTs de tamanho grande neste perfodo pode ser conside-
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rada a explica<;ao para tal fato. As raz6es para esta grande incidencia esta ligada ao "ambien

te favonivel" ao investimento privado, decorrente da polftica de implementa<;iio dos Subsiste

mas. 

0 periodo 70/79 (fndice de 0,99), caracterizado pelo movimento de spin off das 

universidades, tambem apresenta uma grande propor<;ao, de EBTs de tamanho grande e 

medio. Isto pode ser, talvez, explicado pelo grande investimento em pesquisa universitiria, 

nesta epoca. Observa-se que este fndice e superior ao do periodo 89/91, sendo que o ultimo 

apresenta maior freqiiencia de EBTs. 

Nos periodos 86/88 e 89/91, a incidencia de EBTs concentram-se nos tamanhos micro 

e pequeno. Estes periodos refletem claramente a estagna<;ao e recessao econ6mica, muito 

embora, como ja visto, nao implique, necessariamente, em uma produ<;iio tecno16gica de nfvel 

baixo. 
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CONCLUSOES 

A experiencia dos paises avan<;:ados no fomento a P&D tern assinalado a importancia 

que possui a atividade empresarial, como agente de desenvolvimento tecnol6gico. Embora, 

s6 ap6s a experiencia vivida durante a Segunda Guerra Mundial, possa se falar com proprie

dade na existencia de uma polftica cientffica e tecnol6gica naqueles pafses, o fomento a P&D 

empresarial pode ser considerado como uma pnitica corrente desde o seculo passado. Este 

fomento, assumia formas bastante diferenciadas, abrangendo urn espectro que ia desde a 

peri6dica adapta<;:ao do processo de formac;ao de recursos humanos as necessidades do setor 

privado, ate a prote<;ao a "industria nascente" e a utiliza<;:ao do poder de compra do Estado. 

Ap6s a Segunda Guerra Mundial, como se sabe, inaugura-se urn perfodo em que a 

P&D e crescentemente considerada como mola propulsora do desenvolvimento economico, 

o que leva o Estado daqueles paises a implantar complexos sistemas de fomento a pesquisa 

cientifica e formac;ao de recursos humanos, nas universidades, e ao desenvolvimento tecnol6-

gico, nos institutos de pesquisa e nas empresas. A vincula<;:ao entre essas duas grandes areas 

de caracteristicas e 16gicas distintas, embora tendesse a ocorrer de uma forma mais ou menos 

espontanea, dado a existencia naqueles paises de urn padrao end6geno de gera<;:ao de tecnolo

gia e uma demanda interna por inovac;6es, foi erigida como urn importante objetivo. Meca

nismos de diversa natureza, que iam desde 0 financiamento publico a pesquisa universitaria 

eo estabelecimento de institutos governamentais, visando o repasse dos resultados tecnol6gi

cos ao setor produtivo, ate o estimulo a cria<;:ao de empresas de alguma forma vinculadas as 

universidades, foram implementados. 

Cedo ficou claro, para os responsaveis pela PCT daqueles paises, a importancia do 

que conceituamos como EBTs para o desenvolvimento tecnol6gico. A observac;ao do tecido 

economico-industrial, daqueles paises, indicava que, em bora os gran des grupos empresariais 

em processo de oligopoliza<;:iio e internacionaliza<;:ao, apresentassem uma dimimica tecnol6gi

ca inovadora, havia urn certo conservadorismo nas solu<;:Qes introduzidas no mercado. 

Sobretudo, nas areas tecnol6gicas consideradas de ponta (na linguagem adotada no trabalho, 
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as situadas na fronteira tecnol6gica), parecia existir uma certa vantagem relativa de empresas 

menores, e portanto mais ageis, que se beneficiavam de urn vinculo mais estreito com as 

institui<;(ies diretamente envolvidas com a P&D. Essas empresas tinham nas vantagens 

associadas ao domlnio tecnol6gico frente aos concorrentes, seu principal fator de sucesso. 

Ao contrario das anteriormente mencionadas, onde fatores de competitividade relacionados 

aos mercados de insumos (materias-primas, mao-de-obra) ou de produto (diferencia<;ao, 

pre<;os administrados, etc), etc, freqiientemente sobressalam em rela<;ao a capacidade inovati

va. 

Foi esse tipo de observa<;ao que embasou o estabelecimento de polfticas direcionadas 

ao desenvolvimento de ambientes, que estimulassem a cria<;iio dessa categoria de empresas. 

Isto e, que nao deixasse que seu surgimento se mantivesse como uma mera obra do acaso 

mas que, pelo contrario, potencializasse o mecanismo observado, transformando-o em algo 

intencional e concatenado. Essas politicas tiveram sua expressao mais acabada no que ficou 

posteriormente conhecido como a politica de cria<;ao de p61os ou parques de tecnologia. A 

ideia presente na expressao p61o denotava urn aspecto de atra<;ao de capacidades empresa

riais, facilitando a cria<;ao de novas empresas, devido a existencia de urn "centro irradiador" 

(universidades, institutos de pesquisa, etc) de conhecimentos cientffico-tecnol6gicos. 0 

objetivo que se apresentava era o de criar condi<;5es propfcias para que pudessem se estabe

lecer pr6ximas a este centro, empresas capazes de gerar inova<;5es e assim contribuir para 

o desenvolvimento do pals. 

Era uma consequencia, ainda que implfcita, dessa formula<;ao, que o objetivo buscado 

dependia da manuten<;ao do "centro irradiador" propriamente dito. Isto e, que o processo s6 

poderia autosustentar-se, na medida em que as universidades e centros de pesquisa pudessem 

seguir gerando resultados tecnol6gicos, passlveis de serem apropriados pelas empresas ja 

criadas e ensejar o surgimento de novas firmas. Isto de fato ocorreu e fez com que, levados 

em paralelo a urn grande numero de outros mecanismos de fomento a pesquisa cientffica e 

ao desenvolvimento tecnol6gico, de importancia e abrangencia diga-se de passagem muito 

maior, empreendimentos baseados naquela ideia surtissem efeitos bastante significativos. 

Nos pafses da America Latina, a percep<;iio das possibilidades de desenvolvimento 
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tecno16gico, e portanto, economico, aberta pela cria<;iio e consolida~ao de EBTs se deu com 

uma consideravel, mas usual, defasagem. 0 processo de industrializa~ao, visando a substi

tui~ao de importa<;5es, que se estabeleceu nestes pafses e que se caracterizou pela importa~ao 

de tecnologia, nao demandou a cria~ao deste tipo de empresa. A presen~ de transnacionais 

tambem contribuiu no sentido de inibir a possfvel cria~o de EBTs. A possibilidade de que 

estas empresas, se criadas, pudessem competir com as transnacionais, era praticamente nula. 

Buscou-se urn processo de moderniza~ao, atraves da difusao e utiliza~ao de inova~5es geradas 

no exterior, em detrimento de urn processo de inova<;iio, que visaria a utiliza~ao de tecnolo

gia endogenamente desenvolvida. 

No Brasil, este quadro modifica-se pela atua<;ao do governo militar a partir da decada 

de 70. Privilegiando as atividades de pesquisa e forma~ao de recursos humanos, a PCT 

implementada por este Governo levou a forma~ao de "centros irradiadores", que possibilita

ram a cria<;ao de EBTs. Embora nao fosse o objetivo primeiro deste Governo, a cria~ao de 

EBTs, ganhou for~a a perce~ao de que as mesmas poderiam ter urn efeito importante no 

processo de capacita~ao tecnol6gica do pais. Entretanto, num contexto de crescentes res

tri~s or~amentarias, os esfor~os governamentais no sentido de promover urn processo de 

capacita~ao tecnol6gica nacional, nao surtiu o impacto desejado. Com~ a ganhar espa~o 

o discurso dos p61os e parques tecnol6gicos. Entretanto, isto se verifica mais como uma 

"safda honrosa" para o crescente descomprometimento do governo como objetivo de promo

ver a vincula~ao universidade - setor produtivo, mediante a cria~ao de mecanismos e 6rgaos 

visando o repasse de tecnologia as empresas, do que como uma polftica suplementar e adicio

nal ao esfor~o ate entiio implementado. 

Seja como urn objetivo buscado no campo especffico da PCT, seja como efeito das 

politicas economicas, industriais e de comercio exterior, nao ha como negar a existencia de 

urn crescente privilegiamento do processo de moderniza~ao tecnol6gica, em detrimento 

daquele de capacita~ao (tal como conceituado no capitulo 1). Ao mesmo tempo em que toda 

uma serie de a~oes tradicionais orientadas a P&D estiio sendo severamente restringidas. 

A cria~ao e desenvolvimento de EBTs so podem ser entendidos, enquanto processos 

intencionalmente buscados, isto e enquanto instrumento de polftica tecnol6gica, como urn 
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elemento de urn processo mais abrangente de desenvolvimento tecnologico. Ao contrano, o 

estfmulo a melhoria da base produtiva de bens e servi((OS, mediante 0 fomento a ad0((1iO de 

tecnologias mais eficientes em empresas de propriedade estrangeira (moderniza<;ao tecnolo

gica), deve ser entendido como urn meio para a consecussao do desenvolvimento industrial 

e economico do pais. 

Num ambiente como o atual, marcado por uma grande enfase. no processo de moder

niza<;ao tecnologica do pais, vis-ii-vis o de capacita((ao, tende a ocorrer urn considenivel 

estreitamento do leque de possibilidades passfvel de ser explorado no campo das EBTs. Dado 

que o processo a elas associado so tern condi((Oes de gerar urn impacto global positivo, na 

medida em que existam "centros irradiadores" de resultados tecnologicos a serem explorados, 

e compreensfvel que urn debilitamento da capacidade da universidade e dos subsistemas, e 

consequentemente do seu potencial de gera<;ao de novas oportunidades, tenda a afetar negati

vamente esse processo. Mais do que isto, uma tendencia como a identificada pode terminar 

por descaracterizar a propria ideia de polo enquanto instrumento de politica tecnologica. 0 

que nao quer dizer que deixe de se verificar o surgimento de novas empresas na regiao 

conhecida como p6lo, ou mesmo que inexista urn fenomeno de atra((iio resultante de vanta

gens locacionais estabelecidas intencionalmente. 

0 estudo de caso apresentado no capitulo 3 permite concluir que as EBTs da regiao 

de Campinas se apreseutam como urn resultado do investimento estat.al norteado por 

politicas de C&T, com destaque para o perlodo que vai de 1970 a 1985. Neste perfodo 

e que sao fundadas, primeiro por pessoas provenientes da Universidade e depois em fun((ao 

da transferencia de tecnologia mediante contratos com os centros de pesquisa, as EBTs de 

maior nfvel tecnologico relativo e maior tamanho. 

Parecem ser as caracteristicas e o exito alcan((ado por essas EBTs o que determinou 

que a regiao de Campinas tenha sido rotulada como urn Parque ou Polo Tecnologico. Ou 

mais do que isto, que essa situa((iio tenha sido usada como uma evidencia para fortalecer o 

argumento associado a conveniencia da ad0((1io de uma polftica visando a cria((1io de Parques 

ou Polos Tecnologicos. 
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Entretanto, e como indicado acima, o discurso polftico a favor da cria<;iio de Parques 

e P6los s6 passa a ser veiculado intensamente, no ultimo perfodo (89/91). Posteriormente, 

portanto a cria<;iio das empresas que parecem ter dado origem ao que seria mais propriamente 

uma racionaliza<;iio ex-post, do que urn resultado da implementa<;iio de uma politica, visando 

a emula<;iio da experiencia norte-americana descrita no primeiro capftulo. 

Por outro lado, e apesar do discurso polftico relativo aos Parques e P6los, niio p6de 

ser constatado nas entrevistas realizadas os esperados estfmulos positivos para a cria<;iio de 

EBTs e, tampouco, para a gera<;iio de resultados tecnol6gicos significativos, na regiiio. 

0 que pode-se depreender da analise realizada e que, com a cria<;ao e desenvolvimen

to de centros de pesquisa, e o substrato dos mesmos que e a pesquisa universitaria (e a 

importancia da UNICAMP para o estabelecimento do CPqD e do CTI e bern conhecida), 

tende a ocorrer uma "irradia<;iio" natural dos resultados da pesquisa para o ambiente indus

trial, atraves da cria<;iio de EBTs. 

0 papel desempenhado pel a Universidade parece ter sido fundamental na constitui<;iio 

de urn ambiente propfcio a cria<;iio de EBTs. A Universidade colaborou para a expansiio da 

~ase tecnol6gica nacional, niio s6 fomecendo recursos humanos qualificados, resultados de 

pesquisa b<isica e aplicada, etc., mas tam bern diretamente atraves da cria<;iio de EBTs por 

seus funcionarios levando a aplica<;iio direta dos resultados de pesquisa. 

Parece ter sido este impulso inicial dado a pesquisa universitaria e posteriormente a 

P&D nos centros de pesquisa, durante o perfodo 1970 a 1985, o que explica, mais do que 

a polftica de estfmulo aos Parques ou P6los a existencia de EBTs na regiiio de Campinas. 0 

relativamente grande numero de EBTs que surgem no perfodo 1986 a 1991 tampouco parece 

responder, ao contrario do que poder-se-ia pensar, da implementa<;iio de uma polftica visando 

o surgimento ou consolida.;:iio de Parques ou P6los. As EBTs surgidas nesse perfodo siio, 

majoritariamente, fundadas por pessoas provenientes de outras empresas, e niio urn resultado 

da irradia<;iio de conhecimento a partir de urn "p6lo" de capacita<;iio tecnol6gica, assimilado 

a institui<;Qes de competencia reconhecida. 0 baixo nfvel tecnol6gico relativo dessas empre

sas, consequencia direta dessa caracterfstica, por outro !ado, niio se coaduna com a ideia de 
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Parques ou P61os e, muito menos com os objetivos perseguidos. 

Como ja assinalado, as EBTs que surgem no periodo 1986 a 1991 respondem a urn 

contexto geral, marcado pela estagnac;ao econ6mica. 0 crescente enxugamento de empresas 

nacionais e transnacionais e seus resultados (expulsao de mao-de-obra relativamente qualifica

da e "terceirizac;iio"), a falta de oportunidades de emprego de profissionais recem egressados 

da universidade, entre outros fatores, explicam seu surgimento. 

Elas nao parecem serum rellexo de uma polftica concertada e implementada visando 

a expansao da base tecnol6gica nacional atraves da criac;ao de Parques ou P6los. 0 fato de 

que na regiao de Campinas, tida como urn modelo de P61o tecnol6gico, estejam sendo criadas 

EBTs com nfvel tecnol6gico cada vez menor, parece ser resultado de uma preocupante 

diminuic;ao do poder de intervenc;iio do estado na area de C&T, crescentemente incapaz de 

formular polfticas de estfmulo a capacitac;ao de empresas nacionais e ao desenvolvimento 

tecno16gico do Pais. Elas, tampouco, parecem ser o resultado de urn novo tipo de relaciona

mento entre a Universidade e o Setor Pprodutivo, mais adequada a tendencia de intensa 

mudanc;a tecnol6gica observada a escala mundial. Pelo contrario, revelam uma nao menos 

preocupante, perda do papel desempenhado ate M pouco pela Universidade na constituic;iio 

dos fundamentos em que dever-se-ia apoiar o desenvolvimento tecnol6gico do Pafs. 

Uma polftica de inovac;ao que vise a inserc;ao competitiva do Pais, deve considerar 

a importancia e as possibilidades que estes "centros irradiadores" apresentam. A emulac;iio 

da experiencia de Parque e P61os, utilizada como ferramenta para a consecussiio de ino

vac;5es, s6 tern sentido mediante a existencia de polfticas de ciencia e tecnologia que determi

nem, claramente, o que se espera da Universidade, dos institutos de pesquisa e das empresas. 

Dada a crescente restric;ao de recursos e a abertura de mercado, permitindo uma 

maior difusao de inovac;5es advindas do exterior, faz-se necessaria a formulac;ao de uma 

polftica de inovac;5es com carater seletivo, no que tange ao privilegiamento de setores tecno-

16gicos a se desenvolverem. 0 que talvez possa implicar em urn redirecionamento planificado 

das capacidades existentes. 
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Porem, a possibilidade de exito desta polftica esta condicionada pela tarefa, nada 

trivial, de convergencia entre a PCT explfcita e implfcita. Ou seja, a convergencia de interes

ses em torno de urn projeto de desenvolvimento tecno16gico, de modo a nao reproduzir a 

situa<;iio de dispersao de recursos e esfor<;os neste sentido. 
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ANEXO I 



ROTEIRO DE ENTREVISTA 

1 - Dados Gerais 

1.1. Razao social da empresa; 

1.2. Ender~o 

1.3. Telefone 

1.4. Telex 

1.5. Fac-sfmil~ 

1.6. Contato 

1.7. Cargo 

2 - Hist6rico 

2.1. Ano de funda'iao 

2.2. Capital inicial 

2.3. Quem foram os s6cios fundadores 

2.4. Qual a idade e qualifica'iiio de cada s6cio 

2.5. 0 que cada s6cio fazia na epoca da cria'iiio da empresa e que cargo 

ocupavam 

2.6. Algum dos s6cios permaneceu no emprego anterior ap6s a cria'iiio da 

empresa? Por quanto tempo? Porque? 

2. 7. Alguns s6cios ja havia tido experiencias anteriores com cria'iiio de 

empresas? 

2.8. Como surgiu a ideia da cria'iiio da empresa?. 

2.9. Como foi dividido o capital da empresa entre os s6cios? 

2.10 Como foram divididas as tarefas entre os s6cios? 

2.11 Que tipo de dificuldades a empresa enfrentou? 

2.12 A empresa contou com algum tipo de apoio na sua cria'iao? 

2.13 Que tipo de apoio teria sido util? 

2.14 Que produto deu origem a empresa? 

2.15 Onde foi desenvo1vida a tecnologia de tal produto? 

2.16 Por que foi esco1hida a cidade de Campinas para a instala'iao da empresa? 



3 - EvoluJ;iio 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

Que tipo de mudan<;as a empresa sofreu no quadro de s6cios? 

Que tipo de mudan<;as a empresa sofreu no capital social? 

Que tipo de mudan<;as a empresa sofreu no produto e no processo? 

Que tipo de barreiras ao crescimento/desenvolvimento a empresa enfrentou? 

4 - SituaJ;iiO atual 

4.1. Area construfda: propria? 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

4.7. 

4.8. 

4.9. 

4.10 

4.11 

4.12 

4.13 

4.14 

4.15 

4.16 

5 - Perspectivas 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

Quais sao os produtos atuais da empresa? 

Quem sao os consumidores? 

Quem sao OS fornecedores? 

Quem sao os concorrentes? 

Qual o faturamento? 

Quantos funcionarios a empresa possui? Qual a qualifica<;ao deles? 

Como se da a atualiza<;iio tecnologica da empresa? 

A empresa possui alguns tipos de contato com universidades/institutos de 

pesquisa? 

Existe urn setor de P&D? 

Qual a purcentagem do faturamento da empresa que e empregado em P&D? 

Quais as maiores dificuldades da empresa? 

A empresa conta com algum tipo de apoio? 

A empresa ja obteve algum tipo de financiamento? qual? Tentou? Por que? 

A empresa teria interesse na obten<;ao de capital de risco? Em quais 

circunstf!ncias? 

Que tipo de apoio seria uti! atualmente? 

Qual sua expectativa com rela<;ao ao Polo de Alta Tecnologia de Campinas? 

Qual sua expectativa com rela<;ao ao contato com universidades e institutos 

de pesquisas? 

Qual sua expectativa com rela<;ao ao contato com outras empresas de alta 

tecnologia? 



5.4. 0 que a CIATEC, como 6rgiio gestor do P6lo de Alta Tecnologia de 

Campinas pode fazer para ajudar sua empresa? 

5.5. 0 que a CIATEC pode fazer para consolidar o P6lo de Alta Tecnologia de 

Campinas? 
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ANEXO II 



program tese; {PROGRAMA QUE GERA AS T ABELAS DE } 

{CORRELACAO} 

uses crt; 

type vet=array[1..40,1..5] of string[30]; 

var i,m,x,opcao,j:integer; 

mat: vet; 

a: file of vet; 

s,nomearq: string[30]; 

{ MATRIZ COM OS NOMES} 

{CARACTERISTICAS DAS EBTs} 

{ ARQUIVO DA MATRIZ } 

resp, opcao I , opcao2 , opcao3: char; 

sl ,e: string[2]; 

k, kl, k2, k3, k4, k5, k6, k7, k8, k9, klO, kll, kl2, k13, k14, kl5,kl6:integer; 

PI ,P2,P3,P4,op,opl ,op2,op3:integer; 

faixall, faixal2, faixal3, faixa14, faixa21, faixa22, faixa23, faixa24:string[20]; 

faixa31 ,faixa32,faixa33,faixa34,ent, varum, vardois: string[20]; 

procedure le(m:integer); 

begin 

rewrite( a); 

clrscr; 

for i:=l tom do {monta a tela para leitura} 

begin 

gotoxy(l, 10); 

write(' Formato nn.xxxxxxx 000000 '); 

gotoxy(l ,12); 

write('Empresa!Relacao : '); 

gotoxy(19, 12); readln(mat[i, 1 ]); 

s:= mat[i,l]; 

gotoxy(l9,12); clreol; 

end; 



write(a,mat); 

close( a); 

end; { da procedure le} 

procedure consulta _ altera(m:integer); 

var s:string[5]; 

Procedure altera; 

var opcao:integer; 

procedure altl; {faz somente a alteracao dos dados ja inclusos} 

begin { da procedure altl} 

repeat 

clrscr; 

writeln('entre com o no da empresa '); 

gotoxy(l ,28);readln(e);readln(e); 

reset( a); 

for i: = 1 to m do {Faz a alteracao} 

begin 

s: =copy(mat[i,l],l ,2); 

if s = e 

then 

begin 

gotoxy(30, 10); 

write(mat[i, 1]); 

gotoxy(30, 10); 

readln(mat[i, 1]); 

write( a, mat); 



close( a); 

end; 

end; 

gotoxy(20,20);writeln('Deseja mais alteracoes'); readln(resp); 

until resp in ['n' ,'N']; 

end; { da procedure altl} 

begin 

clrscr; 

{inicio da procedure altera} 

repeat 

clrscr; 

gotoxy(30, 10); write(' I - Alteracao'); 

gotoxy(30,12); write('2- Insercao'); 

gotoxy(30, 14); write('3 - Delecao'); 

gotoxy(30,16); write('4- Fim'); 

gotoxy(30,20); write('Qual a opcao desejada ? ');Read(opcao); 

case opcao of 

I :altl; 

{ 2:Insercao; 

3:delecao; } 

end; 

until opcao = 4; 

end; {da procedure altera} 

begin 

clrscr; 

reset( a); 

read(a,mat); 

{da procedure consulta-altera} 

x: = m div 2; {exibe os dados que foram inclusos} 

for i: = 1 to x do 

begin 

writeln(mat[i, 1]); 

end; 



k: =I; 

for i: = x + 1 to m do 

begin 

gotoxy(50,k); 

write(mat[i, 1]); 

k:= k+l; 

end; 

close( a); 

gotoxy(1 ,23); 

repeat 

write('deseja fazer alguma alteracao ?(S/N)'); 

gotoxy(1 ,24);readln(resp); 

if (resp = 's') or (resp ='S') 

then altera; 

until Resp in ['N' ,'n']; 

end;{da procedure consulta_altera} 

procedure testa(x,y:string); 

var 

contl, cont2, cont3, cont4, cont5, cont6, cont7, cont8, cont9:integer; 

contlO,contll ,cont12,cont13,cont14,cont15,cont16: integer; 

begin 

case x[l] of 

'1 ': begin {testa a obtencao de tecnologia e contacto com univ} 

if x[2f= '1' 

then 

begin 

contl: =contl + 1; 

gotoxy(l ,5); write(FAIXA21 ,' /' ,FAIXA31); 

gotoxy(l7 + k1,5); write(y); 

k1:= kl+4; 



end; 

if x[2] = '2' 

then 

begin 

cont2: =cont2 + 1; 

gotoxy(1 ,6); 

write(FAIXA21, 'I' ,FAIXA32); 

gotoxy(l6 + k2,6); write(y); 

k2:= k2+4; 

end; 

if x[2] = '3' 

then 

begin 

cont3: =cont3+ 1; 

gotoxy(l, 7); 

write(FAIXA21, '/' ,FAIXA33); 

gotoxy(20 + k3, 7); write(y); 

k3:= k3+4; 

end; 

if x[2] = '4' 

then 

end; 

'2': begin 

begin 

cont4: =cont4+ 1; 

gotoxy(l ,8); write(FAIXA21 ,' /' ,FAIXA34); 

gotoxy(19 + k4,8); write(y); 

k4:= k4+4; 

end; 

if x[2] =' 1' 

then 

begin 

cont5: =cont5 + 1; 



gotoxy(l,9); write(FAIXA22,'/' ,FAIXA31); 

gotoxy(15 + k5,9); write(y); 

k5: = k5+4; 

end; 

if x[2] = '2' 

then 

begin 

cont6: =cont6+ 1; 

gotoxy(l, 10); write(FAIXA22,' /' ,FAIXA32); 

gotoxy(l5 + k6, 10); write(y); 

k6:= k6+4; 

end; 

if x[2] = '3' 

then 

begin 

cont7: =cont7 + 1; 

gotoxy(l ,11); write(FAIXA22,' /' ,FAJXA33); 

gotoxy(l9 + k7,11); write(y); 

k7:= k7+4; 

end; 

if x[2] = '4' 

then 

end; 

'3': begin 

begin 

cont8: =cont8+ 1; 

gotoxy(l, 12); write(FAIXA22,' /' ,FAJXA34); 

gotoxy(l9 + k8,12); write(y); 

k8:= k8+4; 

end; 

if x[2] =' 1' 



then 

begin 

cont9: =cont9+ I; 

gotoxy(l,13); write(FAIXA23,'/' ,FAIXA31); 

gotoxy(l8 + k9, 13); write(y); 

k9:= k9+4; 

end; 

if x[2] = '2' 

then 

begin 

cont!O: =cont!O+ I; 

gotoxy(l, 14); write(FAIXA23,' /' ,FAIXA32); 

gotoxy(l7 + k10,14); write(y); 

k!O: = k10+4; 

end; 

if x[2] = '3' 

then 

begin 

contll: =con til+ 1; 

gotoxy(l ,15); write(FAIXA23, '/' ,FAIXA33); 

gotoxy(21 + kll, 15); write(y); 

kll: = kll +4; 

end; 

if x[2] = '4' 

then 

end; 

'4': begin 

begin 

cont12: =cont12 + 1; 

gotoxy(l ,16); write(FAIXA23,' /' ,FAIXA34); 

gotoxy(20 + k12,16); write(y); 

k12: = kl2+4; 

end; 



if x[2] ='I' 

then 

begin 

contl3: =contl3+ I; 

gotoxy(1,17); write(FAIXA24,'/' ,FAIXA31); 

gotoxy(24 + k13,17); write(y); 

k13: = k13 +4; 

end; 

if x[2] = '2' 

then 

begin 

cont14: =cont14+ 1; 

gotoxy(1, 18); write(FAIXA24, '/' ,FAIXA32); 

gotoxy(23 + k14, 18); write(y); 

kl4: = k14 + 4; 

end; 

if x[2] = '3' 

then 

begin 

contl5: =cont15+ 1; 

gotoxy(1,19); write(FAIXA24, '/' ,FAIXA33); 

gotoxy(27 + k15, 19); write(y); 

k15: = k15 + 4; 

end; 

if x[2] = '4' 

then 

end; 

begin 

cont16: =cont16+ I; 

gotoxy(l ,20); write(FAIXA24, '/' ,FAIXA34); 

gotoxy(26 + k16,20); write(y); 

k16: = k16 + 4; 

end; 



end; 

delay(IOOO); 

end;{da procedure Testa} 

procedure escolha(var opl ,op2:integer); {Faz a atribuicao das outras variaveis de entrada} 

var i: integer; 

begin 

clrscr; 

writeln(' Selecione as outras variaveis para comparacao'); 

delay(IOOO); 

clrscr; 

gotoxy(30,10); write('!- Idade'); 

gotoxy(30,12); write('2- Origem'); 

gotoxy(30, 14); write('3 - Repasse Tecnologia'); 

gotoxy(30,16); write('4- Tamanho(No de Funcionarios)'); 

gotoxy(30, 18); write('5 - Desenvolvimento tecnologico relativo'); 

gotoxy(30,20); write('6- Faturamento'); 

gotoxy(30,24); write(' Qual a l • variavel de analise ?'); 

readln( opcao 1); 

gotoxy(30,25); write(' Qual a 2• variavel de analise ?'); readln(opcao2); 

case opcao 1 of 

'1 ':begin 

op1:=12; 

varum: = 'I dade '; 

faixa2l:= '03.4 '; 

faixa22:= '5 a 9 '; 

faixa23:= 'lOa 14 '; 

faixa24:= '>que 14 '; 

end; 

'2':begin 

opl:=l3; 



varum: = 'Origem '; 

faixa21: = 'CPqD'; 

faixa22: = 'CTI'; 

faixa23:= 'P.Univ'; 

faixa24: = 'E. Prof.'; 

end; 

'3':begin 

opl:=I4; 

varum: = 'Repasse '; 

faixa21: = 'Pes.'; 

faixa22: = 'Formal'; 

faixa23: = 'Inf. '; 

faixa24: = 'Curs.'; 

end; 

'4':begin 

opl: = 15; 

varum: = 'N° de Funcionarios '; 

faixa21:= 'I aS'; 

faixa22: = '6 a 30'; 

faixa23: = '31 a 100'; 

faixa24: = '> 100'; 

end; 

'S':begin 

opl:=I6; 

varum: = 'Desenvolvimento Teen. '· 

faixa21: = 'Baixo'; 

faixa22: = 'Med-bai'; 

faixa23: = 'Med-alt'; 

faixa24: = 'Alto'; 

end; 

'6':begin 

op1:=17; 

varum: = 'Faturamento '; 



end; 

faixa21:= '1 a 10'; 

faixa22:= '10 a 100'; 

faixa23:= '110 a 1mi'; 

faixa24: = '> que 1mi'; 

end; 

case opcao2 of 

'1 ':begin 

op2:=12; 

vardois: = 'Idade '; 

faixa31:= '0 a 4 '; 

faixa32: = '5 a 9 '; 

faixa33:= '10 a 14'; 

faixa34: = '> que 14'; 

end; 

'2':begin 

op2: = 13; 

vardois: = 'Origem '; 

faixa31: = 'CPqD'; 

faixa32: = 'CTI'; 

faixa33: = 'P.Univ'; 

faixa34: = 'E. Prof.'; 

end; 

'3':begin 

op2:=14; 

vardois: = 'Repasse '; 

faixa31: = 'Pess'; 

faixa32: = 'Formal'; 

faixa33: = 'Inf.'; 

faixa34: = 'Cursos'; 

end; 

'4':begin 

op2: = 15; 



vardois: = 'N° de Funcionarios '; 

faixa31: = '1 a 5'; 

faixa32: = '6 a 30'; 

faixa33: = '31 a 100'; 

faixa34: = '> I 00'; 

end; 

'5':begin 

op2: =16; 

vardois: = 'Desenvolvimento Tecnol. '; 

faixa31: = 'Baixo'; 

faixa32: = 'Med-bai'; 

faixa33: = 'Med-alt'; 

faixa34: = 'Alto'; 

end; 

'6':begin 

op2:=17; 

vardois: = 'Faturamento '; 

faixa31: = '1 a 10'; 

faixa32:= '10 a 100'; 

faixa33: = '110 a 1mi'; 

faixa34: = '> 1mi'; 

end; 

end ;{do case} 

end; { da procedure escolha} 

procedure analise(op,op1,op2:integer); {Compara os campos de correlacoes} 

var s2:string[15]; 

begin 

reset( a); 

read( a, mat); 

{ verifica a idade e testa os outros parametros} 



clrscr; 

k1: =O;k2: =O;k3: =O;k4: =O;k5: =O;k6: =O;k7: =O;k8: =O;k9: =0; 

k10: =O;kll: =O;k12: =O;kl3: =O;kl4: =O;k15: =O;kl6: =0; 

for i: = 1 to m do {loop que verifica a faixa da var. 

begin 

s: =mat[i,l]; 

sl: =copy(s,op1,1); 

sl: =sl + copy(s,op2,1); 

s2: =copy(s,4,3); 

gotoxy(20, 1); 

write( 'ANALISE DOS DADOS OBTIDOS - EBTs'); 

gotoxy(20,2); write(ent,' 

',varum,'/' ,vardois); 

gotoxy(20,4); write('Faixa : ',faixa11); 

if s[op] ='I' then 

end; 

readln; 

clrscr; 

begin 

testa(sl ,s2); 

gotoxy(20,4); write('Faixa : ',faixall); 

end; 

CORRELACAO 

k1: =O;k2: =O;k3: =O;k4: =O;k5: =O;k6: =O;k7: =O;k8: =O;k9: =0; 

klO: =0;k11: =O;kl2: =O;k13: =O;kl4: =O;k15: =O;k16: =0; 

for i: = 1 to m do {loop que verifica a faixa da var. entrada} 

begin 

s: =mat[i,l]; 

sl: =copy(s,opl, I); 

s1: =s1 + copy(s,op2, I); 

s2: =copy(s,4,3); 

gotoxy(20, I); 

write( 'ANALISE DOS DADOS OBTIDOS - EBTs'); 

gotoxy(20,2); write(ent,' CORRELACAO 



' varum '/' vardois)· , ' ' ' 

if s[op]='2' then 

begin 

end; 

readln; 

clrscr; 

testa(sl ,s2); 

gotoxy(20,4); write('Faixa: ',faixal2); 

end; 

k1: =0;k2: =O;k3: =O;k4: =O;k5: =O;k6: =0;k7: =O;k8: =O;k9: =0; 

k!O: =O;k11: =0;k12: =0;k13: =0;k14: =O;k15: =O;k16: =0; 

for i: =I to m do {Loop que verifica a faixa da var. entrada} 

begin 

s: =mat[i, 1]; 

sl: =copy(s,opl, 1); 

sl:=sl + copy(s,op2,1); 

s2: =copy(s,4,3); 

gotoxy(20, 1); 

write( 'ANALISE DOS DADOS CBTIDOS- EBTs'); 

gotoxy(20,2); write(ent,' CORRELACAO 

' varum '/' vardois)· 
' ' ' ' 

if s[op]='3' then 

begin 

end; 

readln; 

clrscr; 

testa(s1 ,s2); 

gotoxy(20,4); write('Faixa : ',faixal3); 

end; 

kl: =0;k2: =O;k3: =O;k4: =0;k5: =O;k6: =0;k7: =O;k8: =O;k9: =0; 

klO: =O;k11: =O;kl2: =0;kl3: =0;kl4: =O;kl5: =O;kl6: =0; 

for i: = 1 to m do {loop que verifica a faixa da var. entrada} 



begin 

s: =mat[i, 1]; 

s1: =copy(s,op1, 1); 

s1:=s1 + copy(s,op2,1); 

s2: =copy(s,4,3); 

gotoxy(20,1); 

write( 'ANALISE DOS DADOS OBTIDOS - EBTs'); 

gotoxy(20,2); write(ent,' CORRELACAO : ', varum,' /', vardois); 

if s[op]='4' then 

end; 

readln; 

close( a); 

begin 

testa(s1 ,s2); 

gotoxy(20,4); write('Faixa : ',faixa14); 

end; 

end;{da procedure analise} 

procedure inicio_analise; {apresenta as opcoes de analise e designa a variavel de entrada} 

begin 

clrscr; 

repeat 

clrscr; 

gotoxy(30,8); write(' 1 - Idade'); 

gotoxy(30,10); write('2- Origem'); 

gotoxy(30, 12); write('3 - Repasse Tecnologia'); 

gotoxy(30, 14); write('4- Tamanho(No de Func.)'); 

gotoxy(30,16); write('5- Desenvolv. tecnol rei'); 

gotoxy(30,18); write('6- Faturamento'); 

gotoxy(30,20); write('7 - FIM'); 

gotoxy(30,24); write(' Qual a variavel de entrada desejada ? '); 

readln(opcao); 



case opcao of 

I: begin 

op: =12; 

ent: = '!dade das EBTs'; 

faixall: = 'Faixa I - 0 a 4 anos'; 

faixal2: = 'Faixa 2 - 5 a 9 anos'; 

faixa13: = 'Faixa 3 - 9 a 14 anos'; 

faixal4: = 'Faixa 4- mais que 14 anos'; 

escolha(opl ,op2); 

analise(op,opl ,op2); 

end; 

2: begin 

op:=l3; 

ent: = 'Origem '; 

faixall:= 'CPqD'; 

faixa 12: = 'CTI' ; 

faixal3: = 'Pesq.Univ'; 

faixal4: = 'Exp.Prof; 

escolha(opl,op2); 

analise(op,opl ,op2); 

end; 

3: begin 

op: =14; 

en t: = 'Repasse '; 

faixa 11 : = 'Pessoas' ; 

faixa12: = 'Formal'; 

faixa13: = 'Informal'; 

faixal4: = 'Cursos'; 

escolha(opl ,op2); 

analise( op, op I , op2); 

end; 

4: begin 

op:=15; 



ent: = 'N° de Funcionarios '; 

faixall:= '1 a 5'; 

faixa12: = '6 a 30'; 

faixa13: = '31 a 100'; 

faixa14: = '> que 100'; 

escolha(op1 ,op2); 

analise(op,op1 ,op2); 

end; 

5: begin 

op: = 16; 

ent: = 'Desenvolvimento Tecnol. '; 

faixall: = 'Baixo'; 

faixal2: = 'Medio baixo'; 

faixa13: = 'Medio alto'; 

faixa14: = 'Alto'; 

escolha(opl ,op2); 

analise(op,op1 ,op2); 

end; 

6: begin 

op:=17; 

end; 

ent: = 'Faturamento '; 

faixall:= '1 a 10'; 

faixa12:= '10 a 100'; 

faixa13:= '110 a 1mi'; 

faixa14: = '> que 1mi'; 

esco1ha(op1 ,op2); 

analise(op,op1 ,op2); 

end; 

until opcao = 7; 

end; {procedure inicio _analise} 



begin {do programa principal} 

clrscr; 

writeln('Entre com o No de linhas'); 

readln(m); 

write In; 

writeln('Entre com o nome do arquivo de dados'); 

readln(nomearq); 

assign(a,nomearq); 

repeat 

end. 

clrscr; 

gotoxy(30, 10); write(' 1 - Inclusao'); 

gotoxy(30, 12); write('2 - Consulta!alteracao'); 

gotoxy(30, 14); write('3 - Analise'); 

gotoxy(30,16); write('4- Fim'); 

gotoxy(30,20); write('Qual a opcao desejada'? '); Readln(opcao); 

case opcao of 

end; 

1 :le(m); 

2:consulta _ altera(m); 

3:inicio_analise; 

until opcao = 4; 
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ANEXO III 



PERfODO FORMA DE REPASSE-ORJGEM OA TECNOLOGIA!f AMANHO w FREQ. FREQ 

DE DE RELATIV TOTAL 

FUNOA<;:AO EMPRES A (%) 

AS (%) 

PESSOAS-SUBSIPEQUENO : AHGTEL 2 25,0 5,9 

1989 A 1991 PESSOAS-UNIV!M1CRO : AUT 1 12,5 2,9 

PESSOAS-UNIV !MEOIO : ASG 1 12,5 2,9 

PESSOAS-EMPRESASIMICRO : GUIKAM QUA QUN 4 50,0 11,8 

SUBTOTAL : 8 100,0 23,4 

PESSOAS-5UBSIMICRO : GTS 1 8,3 2,9 

1986 A 1988 PESSOAS-5UBSIPEQUENO : MAG VSI 2 16,7 5,9 

PESSOAS-SUBS!MEDIO : ZTX 1 8,3 2,9 

PESSOAS-UNIV!MICRO : VAC 1 8,3 2,9 

PESSOAS-EMPRESASIMICRO : HZT IMA SOl TSR 4 33,3 11,8 

PESSOAS EMPRESASIPEQUENO :TAL 1 8,3 2,9 

PESSOAS-EMPRESASIMEDIO : POS 1 8,3 2,9 

CONTRAT0-5UBSIMEOIO :SID 1 8,3 2,9 

SUBTOTAL : 12 100,0 35,2 

PESSOAS-UNIVIMICRO : TCCTCL 2 20 5,9 

1980 A 1985 PESSOAS-UNIV /PEQUE'IO : OPT SOM TMQ UNL 4 40 11,8 

PESSOAS-EMPRESASIMJCRO : AOL I 10 2,9 

CONTRA T0-5UBSIGRANDE : ABC PRO STO 3 30 8,8 

SUBTOTAL : 10 100,0 29,3 

PESSOAS-UNIVIPEQUENO : INT LST 2 50,0 5,9 

1970 A 1979 PESSOAS-UNIVIMEOIO : COT 1 25,0 2,9 

PESSOAS·EMPRESAS/GRANDE ' BMB 1 25,0 2,9 

SUBTOTAL : 4 100,0 11,8 

TOTAL : -~- 34 100,0 

- - -TABELA 1 Tabela de Correla~ao entre os mchcadores perfodo de fundat;ao, forma de repasse-ongem 

da tecnologia e tamanho 



PER!OOO FORMA DE REPASSE·ORIGEM DA TECNOLOGIA/ N• FREQ. FREQ. 

DE NlVEL TECNOL6GICO RELATIVO DE RELATIV TOTAL 

FUNDACAO EMPRESA A (%) 

s (%) 

PESSOAS·SUBS/MEDIO ALTO : AHG TEL 2 25,0 5,9 

1989 A 1991 PESSOAS·UNIV/MEDIO BAIXO : AUT 1 12,5 2,9 

PESSOAS·UNIV/ALTO : ASG 1 12,5 2,9 

PESSOAS·EMPRESAS/BAIXO : GUI QUA QUN 3 37,5 8,8 

PESSOAS·EMPRESAS/MEDIO BAIXO : KAM 1 12,5 2,9 

SUBTOTAL : 8 100,0 23,4 

PESSOAS·SUBS/MEDIO ALTO : GTS MAG 2 16,7 5,9 

1986 A 1988 PESSOAS-SUBS/ALTO : VSI ZTX 2 16,7 5,9 

PESSOAS·UNIV/MEDIO BAIXO : VAC 1 8,3 2,9 

PESSOAS·EMPRESAS/BAIXO : IMA POS SOl 3 25,7 8,8 

PESSOAS·EMPRESAS/MEDIO BAIXO : HZT TSR 2 16,7 5,9 

PESSOAS·EMPRESAS/MEDIO ALTO : TAL 1 8,3 2,9 

CONTRATO·SUBS/ALTO : SID 1 8,3 2,9 

SUBTOTAL : 12 100,0 35,2 

PESSOAS·UNIV/MEDIO BAIXO : OPT TCC TMQ 3 30 8,8 

1980 A 1985 PESSOAS·UNIV/MEDIO ALTO : TCL UNL 2 20 5,9 

PESSOAS·UNIV/ALTO : SOH 1 10 2,9 

PESSOAS·EMPRESAS/MEDIO BAIXO: ADL 1 10 2,9 

CONTRATO·SUBS/ALTO : ABC PRO STD 3 30 8,8 

SUBTOTAL : 10 100,0 29,3 

PESSOAS·UNIV/MEDIO ALTO : !NT LST 2 50,0 5,9 

1970 A 1979 PESSOAS·UNIV/ALTO : COT 1 25,0 2,9 

PESSOAS·EMPRESAS/MEDIO BAIXO: 8MB 1 25,0 2,9 

SUBTOTAL : 4 100,0 11,8 

TOTAL : 34 100,0 

IABELA t. ~ Tabela de Correla So entre os ~ indicadores pe r f odo de funda ao ~ . forma de re asse-ori em p g 

da tecnologia e nfvel tecnol6gico relative 



PERIOOO FORMA DE REPASSE·ORIGEM DA TECNOLOGIA/ N' fREQ. fREQ. 

DE ATUALIZA~AO TECNOL6GICA DE RELATIV TOTAL 

FUNDA~AO EMPRESA A (%) 

s (%) 

PESSOAS·SUBS/ATIVIDADES INTR.: AHG TEL 2 25,0 5,9 

1989 A 1991 PESSOAS·UNIV/CONTRATO UNIV. : ASG 1 12,5 2,9 

PESSOAS-UNIV/ATIVIDADES INTR.: AUT 1 12,5 2,9 

PESSDAS·EMPRESAS/ATIVID.INTR.: GUI QUA QUN KAM 4 50,0 11,8 

SUBTOTAL : 8 100,0 23,4 

PESSOAS·SUBS/CONTATO UNIV. : VSI ZTX 2 16,7 5,9 

1986 A 1988 PESSOAS·SUBS/ATIVIDADES INTR.: GTS MAG 2 16,7 5,9 

PESSOAS·UNIV/CONTATO UNIV. : VAC 1 8,3 2,9 

PESSOAS-EMPRESAS/ATIV.INTR.: IMA POS SOl HZT TAL 6 50,0 17,6 

TSR 1 8,3 2,9 

CONTRATO-SUBS/CONTRATO SUBS. : SID 

SUBTOTAL : 12 100,0 35,2 

PESSOAS·UNIV/CONTATO UNIV : TCC TCL UNL OPT 4 40 11,8 

1980 A 1985 PESSOAS-UNIV/CONTRATO UNIV. : SOM 1 10 2,9 

PESSOAS·UNIV/ATIVID.INTR. : TMQ 1 10 2,9 

PESSOAS-EMPRESAS/ATIV.INTR. : ADL 1 10 2,9 

CONTRATO·SUBS/CONTATO UNIV. : STD 1 10 2,9 

CONTRATO·SUBS/CONTRATO SUBS : ABC PRO 2 20 5,9 

SUBTOTAL : 10 100,0 29,3 

PESSOAS·UNIV/CONTATO UNJV. : COT INT 2 50,0 5,9 

1970 A 1979 PESSOAS·UNIV/CONTRATO UN IV. : LST 1 25,0 2,9 

PESSOAS-EMPRESAS/ATIV.INTR. : BMB 1 25,0 2,9 

SUBTOTAL : 4 100,0 11,8 

TOTAL : 34 100,0 

. . . . TABELA 3 Tabela de Correla~ao entre os 1nd1cadores perfodo de funda~ao, forma de repasse or1gem 

da tecnologia e atualiza~ao tecnol6gica 


