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TESE DE DOUTORADO 

GIANCARLO NUTI STEFANUTO 

0 Brasil, como muitos outros paises, apresentou durante a decada de 1990 uma significativa expansao 
de sua industria software.' Este processo foi simultaneo, no plano econ6mico, ao crescimento relative das 
filiais de empresas transnacionais (ETNs) e a urn fraco desempenho exportador. Associado a perda de 
importancia relativa das empresas de capital nacional, ocorreu, no plano politico, uma diminuigao da 
capacidade des atores envolvidos com o setor de software, para articular urn projeto de Iongo prazo 
coerente com o interesse nacional. Como resultado, e diferentemente do que ocorre em paises com 
caracteristicas semelhantes, como a China e a india, o Pais hoje se apresenta mais como urn espago 
de realizagao de neg6cios para ETNs, do que como uma base para impulsionar empresas nacionais ao 
exterior. 

Esse panorama e bastante distinto do previsto pelo Programa Softex, criado pelo Ministerio de Cii'mcia e 
Tecnologia em 1993 e que era a epoca considerado como urn equivalente, para o nascente setor de 
software brasileiro, do que havia side a politica da reserva de mercado para o hardware. Facade na 
capacitagao tecnol6gica e gerencial das empresa de capital nacional e na exportagao, ele se orientou per 
uma meta mobilizadora de ocupagao de 1% do mercado global em 2000 (US$ 2 bilh6es). Valor 20 
vezes maier do que o que Pais exporta. 

Esta pesquisa conclui que o estilo de atuac;:ao e o conteudo des instrumentos que o Programa 
implementou nao eram capazes de materializar essa meta. Ademais, a insergao do arranjo politico que o 
suportou nas instancias publicas e privadas de decisao esteve muito aquem do que seria necessaria. 
Nao obstante, a ausencia de outras ac;:oes govemamentais explicitas, levam a que ele seja considerado 
como "a" Politica de Software da decada de 1990. Como e freqoente em nosso pais, muito mais 
importante para definir a atual situagao do setor foram as politicas implicitas. Entre essas, a promulgagao 
da Lei 8248/91, que facultou as empresas a aplicagao des recursos provenientes da renuncia fiscal em 
P&D. Aproveitando a superposigao de atividades de pesquisa e de produgao, tipica de setores intensives 
em tecnologia, as ETNs transformaram-se em p61os de potentes subsistemas baseados em Institutes de 
Pesquisa (e produc;:ao) de software. Eles hoje parecem nuclear, mediante contratos para realizac;:ao de 
pesquisa, absorc;:ao de recursos humanos qualificados, subcontratagao de servic;:os etc, os demais atores 
do setor (comunidades de pesquisa, empresas nacionais etc) e subordinam sua dinamica aos interesses 
de seus p61os, as ETNs. 

xii 



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

INSTITUTO DE GEOCIENCIAS 

POS-GRADUA<;AO EM POLITICA CIENTiFICA E TECNOLOGICA 

THE SOFTEX PROGRAM AND THE BRAZILIAN SOFTWARE INDUSTRY 

ABSTRACT 

DOCTOR'S THESIS 

GIANCARLO NUTI STEFANUTO 

Brazil, as many other countries, presented during the nineties a significant expansion of its 
software industry. This process was simultaneous, at the economic level, to the expansion of 
transnational companies (TNCs) subsidiaries, and to a weak exporting performance of the 
Country. Associated to the loss of relative importance of national companies, it occurred, at the 
political level, a reduction of the capacity of the actors involved, to articulate a long term project 
for the software sector coherent with national interest. As a result, the Country appears more 
like a space of business accomplishment for TNCs, than a platform to stimulate national 
companies to make a way into external markets. 

This panorama is quite different to that foreseen for the Softex Program, created by the Ministry 
of Science and Technology in 1993. The Program was considered at that time as an equivalent, 
for the rising Brazilian software sector, to what had been the prior market reserve policy for the 
hardware sector. Focused on technological and managerial qualification of national enterprises 
and on exports, the Program was guided by a market share goal of 1% of the global market in 
2000 (US$ 2 billion). This represents 20 times of the actual exports. 

The research concludes that the policy-making style and the content of the instruments 
implemented by the Program would not be capable to materialize its goal. Additionally, the 
political arrangement which supported it at the public and private spheres of decision was 
insufficient. Even though, the absence of other governmental explicit policy measures, lead it to 
be considered as "the" Software Policy of the nineties. As it is frequent in our country, implicit 
policy measures much more important to define the current situation of the sector were 
implemented. Perhaps the most important was the promulgation of Law 8248/91, which 
enables the allocation of tax exemptions to R&D activities of the companies. Taking advantage 
of the overlapping of R&D and production activities, typical of technologically intensive sectors, 
TNCs were able to build up influential subsystems based on R&D (and production) Institutes. 
These subsystems seem to nucleate, by means of research contracts, absorption of qualified 
human resources, outsourcing etc, the involved actors (research community, national 
companies etc) and subordinate sector dynamics to the interests of TNCs. 
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INTRODUCAO 

Esta sel(ao introdut6ria focaliza inicialmente o panorama atual da industria brasileira de 

software. Em seguida e apresentada uma visao da trajet6ria institucional das politicas 

implementadas no setor na decada de 1990, dando enfase ao objeto deste estudo: o 

Programa Softex. 

Primeiramente, cabe aqui uma explical(8o a respeito da expressao "industria brasileira 

de software (IBSw)" utilizada neste trabalho em substituil(ao ao setor de software. A 

expressao designa o conjunto publico-privado formado, por urn lade, pelos diferentes 

organismos e programas de natureza governamental envolvidos com a produl(ao de 

software (sw), pelas universidades publicas, etc. e, por outre lade, pelas empresas, 

cooperativas, etc., desenvolvedoras de sw. Embora seja o setor a unidade para a qual 

se formula a analise aqui desenvolvida, e frequentemente acerca de urn dos seus 

segmentos - o das empresas privadas, que sao genericamente referidas como 

industria de sw - que se fazern as consideral(oes, em especial as de natureza 

quantitativa, que informam a avalial(ao sabre a trajet6ria do setor. lsso se explica pelo 

fate de que e sabre a industria que se conta com a informal(aO confiavel necessaria 

para realizar as analises que a pesquisa demanda. 

0 Brasil, juntamente com China e india, destaca-se hoje como urn dos maiores 

mercados de software entre os paises em desenvolvimento (PEDs). Em 2001, o Brasil 

era o 7° mercado de software no mundo, com vendas de US$ 7,7 bilhoes, rivalizando 

em dimensao com a China e a india. Entre 1991 e 2001, a participal(ao do segmento 

de software como porcentual do PIB mais do que triplicou, passando de 0,27% para 

0,71%, e a sua participal(ao no mercado de Tecnologias da lnformal(ao e Comunical(ao 

(TICs) cresceu em 66%, sendo naquele memento o segmento mais importante do 

setor. Empresas de capital nacional estao presentes de forma importante em quase 

todas as areas do mercado de software e atuando em competil(aO aberta com as filiais 

de empresas estrangeiras sediadas no Brasil. 
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Apesar disso, das 15 maiores empresas de software no Brasil, somente 8 eram de 

capital nacional e respondiam por apenas 41% do total comercializado. Nao ha uma 

estimativa precisa da participa9ao das empresas de capital nacional, mas se supoe que 

sua participa9ao seja menor que 20% do mercado. Tambem e pequena a participa9ao 

das exporta96es do software produzido no Brasil no mercado internacional. 

Estes e outros indicadores revelam que a industria brasileira de software tern hoje um 

conjunto de realidades, mais do que uma identidade. 

Por um lado, ela se caracteriza por uma forte demanda domestica, o que e vista como 

um determinante de certo vies antiexporta9ao e de uma fragmenta9ao do mercado 

nacional, no qual firmas de capital nacional de pequeno porte e avessas a coopera9§o 

apresentam escassa capacidade de se mobilizar para a exporta9ao. Apesar dessa 

fragmenta9ao, essas empresas apresentam perfil muito semelhante: sao formadas por 

tecnicos (recem-graduados ou egresses de empresas), possuem baixa capacidade 

gerencial, baixa capacita9ao em marketing e em metodos de obten9ao de qualidade e 

apresentam um modele de neg6cios imprecise. Seu nascimento esta, em geral, 

associado a percep98o de uma oportunidade de mercado, mas elas raramente 

demonstram possuir uma visao estrategica de media ou Iongo prazos; o que implica 

uma alta taxa de mortalidade. Dada esta homogeneidade, ha tambem forte similitude 

nos tipos de dificuldades enfrentadas: dificil acesso ao capital, elevada competi9§o no 

mercado interne entre empresas de porte similar (alta redundancia de produtos), etc. 

Por outro lado, como exce9ao a este quadro, existe um pequeno grupo de empresas 

tambem de capital nacional, de maior porte e com base tecnol6gica mais ampla, que 

compete com empresas multinacionais no mercado nacional e atua em niches de 

mercado especificos (automa98o bancaria, telecomunica9oes, etc.). Nesses niches 

existem clientes sofisticados e de grande porte que demandam solu9oes de alta 

complexidade tecnol6gica. Ha ainda grandes empresas que fornecem servi9os para o 

governo, que e o maior comprador individual do Pais. Seja pelo grande porte de 

algumas das empresas e 6rgaos estatais, seja pelo volume demandado de servi9os, 

essas empresas lograram uma forte estrutura9ao de suas capacidades e de sua 

competitividade. 
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Ao lado dessas empresas de capital nacional existem multinacionais que sao 

responsaveis pelo dominio do mercado interno. Possuem filiais no Brasil praticamente 

todos os grandes fornecedores de platafonmas - Microsoft, Novell, etc. -, de aplicativos 

e de servic;:os (soluc;:oes, consultorias, etc.). Entre essas multinacionais ha um grupo de 

empresas que produzem software e servic;:os sofisticados, agregando valor a seus 

produtos/servic;:os ou criando novas. Essas multinacionais, em conjunto com as de 

capital nacional pertencentes ao segundo grupo citado, sao majoritariarnente 

responsaveis pela exportac;:ao de software produzido no Brasil. Sao tambem as 

multinacionais que dominam o segmento de software embarcado, ou seja, o software 

produzido para controle de equipamentos, maquinas, etc. e que e a estes acoplado. 

No inicio dos anos de 1990, momenta em que o Pais recem-egressava da era da 

reserva de mercado para a area de informatica, o Ministerio da Ciencia e Tecnologia, 

por intermedio do CNPq, investiu na criac;:ao do Programa para o Desenvolvimento da 

lnfonmatica (Desi). Urn dos tres subprogramas que compunham o Desi era o Programa 

Softex 2000. Este programa tinha como meta principal o aumento das exportac;:oes 

brasileiras de software com o intuito de atingir 1% do mercado mundial no ano 2000 

(objetivo, na epoca, estimado em US$ 2 bilhOes). 

Ao Iongo dos anos de 1990 foram investidos aproximadamente R$ 200 milhoes (direta 

e indiretamente) no Programa Softex 2000. Uma infra-estrutura (Agentes Softex) 

distribuida pelo territ6rio nacional para apoio a cria<;:ao e ao desenvolvimento de 

empresas brasileiras de software foi montada e produziu uma serie de resultados 

significativos. 

Entretanto, a meta mobilizadora do Programa - atingir 1% do mercado global - ainda 

esta Ionge de ser atingida. 0 que se observou, ao final de 2000, foi uma exportac;:ao 

aproximada de US$ 100 milhoes de urn mercado global de cerca de US$ 300 bilhOes. 

Ou seja, o volume exportado correspondia a 0,03% do mercado global. Outros fatores, 

como a ausencia de urn projeto nacional para o setor, a ausencia de credibilidade do 

software brasileiro no mercado externo, a baixa cooperac;:ao entre empresas locais, 

etc., apontam igualmente para urn baixo desempenho da IBSw e denotam as 

dificuldades que ela tern encontrado para sua estruturac;:ao e a inserc;:ao no mercado 

internacional. 
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0 contraste entre o panorama da IBSw observado e as metas e ac;:oes realizadas no 

ambito do Programa Softex e o fie condutor deste trabalho. Ele pede ser sintetizado per 

meio de duas perguntas de natureza semelhante: 

Em que medida os resultados que hoje se observam na IBSw foram decorrentes 

daquelas ac;:oes? 

Em que medida as ac;:oes do Programa reforc;:aram ou atenuaram as tendemcias 

inerentes ao contexte nacional em que se insere a IBSw? 

0 campo abordado per este trabalho ja tern side explorado per outros autores. Existem 

estudos que avaliam os resultados do Programa Softex, os quais apresentam 

contribuic;:oes importantes para responder as perguntas acima .. Coerentemente com o 

objetivo deste capitulo introdut6rio, resumem-se a seguir algumas dessas contribuic;:oes 

para, em seguida, precisar em que delas se diferencia o presente trabalho. 

Na avaliac;:ao de Eduardo Costa (Costa, 1996), urn dos criadores do Programa, o 

Programa Softex 2000 logrou alcanc;:ar uma extensa lista de realizac;:oes e produziu 

resultados impressionantes nos seus quatro primeiros anos. Segundo ele, alem dos 

Nucleos Regionais Softex, des Centres Softex Genesis e des Escrit6rios lnternacionais 

Softex, foram organizados anualmente Pavilhoes Brasileiros de Software nas duas 

principais feiras de informatica do mundo: a Comdex Fall, em Las Vegas (EUA), e a 

Cebit, em Hannover, Alemanha. 

Ferraz Filho et al. (1998) consideram que os maiores problemas do Programa Softex 

nao estiveram na escolha de seus instrumentos, mas nas estrategias associadas a 

utilizac;:ao desses instrumentos. Na avaliac;:ao realizada da primeira fase do Programa 

(1993 a 1996), os autores ap6iam os instrumentos criados, mas indicam urn mau uso 

destes: 

Assim, por exemplo, as feiras internacionais privilegiaram o segmento de software 

horizontal em detrimento do segmento vertical, ao mesmo tempo em que 

negligenciaram mercados regionais importantes, como o da America Latina e 

particularmente os dos paises do Mercosul. 0 mesmo pode ser dito com relac;:ao a 
localizac;:ao dos escrit6rios regionais e, na mesma direc;:ao, a Operac;:ao Novas 

Empresas desconsiderou o incentive a empresas capazes de desenvolver projetos 

envolvendo conhecimentos especificos de suas areas de aplicac;:iio. Em outras 
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palavras, a politica praticada foi pouco agil no monitoramento e na percepc;:ao das 

oportunidades abertas as empresas brasileiras, de forma que afinasse a ac;:ao de seus 

instrumentos na direc;:ao de mercados (de produtos e regionais) mais promissores. 

Entretanto, apesar de seus problemas, essa politica tem contribuido fortemente para o 

desenvolvimento do setor de software do Pais, apontando instrumentos, mecanismos e 

linhas de ac;:ao imprescindiveis para se fomentar uma industria brasileira 

internacionalmente competitiva. A analise de sua arquitetura e de seus avanc;:os e 

limites aparece, por seu turno, como um elemento de grande utilidade quando da 

montagem de outras politicas especificas de fomento a setores selecionados, 

especialmente ao se tratar de atividades produtoras de servic;:os. (p.151) 

Parte destas conclusoes tambem podem ser encontradas em um estudo comparative 

entre as industrias de software de Brasil, China, india e Israel, realizado pela London 

Business School. 0 autor da parte sobre o Brasil (Behrens, 2003) apresenta em seu 

trabalho uma interessante avalia9ao do Programa Softex. lniciando pelo diagn6stico 

que apresenta, vale a pena citar o que ele julga serem as principais falhas do 

Programa: 

A localiza98o e a montagem dos Escrit6rios lnternacionais, bern como a 

participa9ao em eventos internacionais, nao estavam fundamentadas numa 

avalia9ao adequada do mercado. Ou seja, nao se tinha uma visao clara sobre 

onde o software brasileiro poderia alcan9ar maior competitividade e, portanto, 

essas a9oes careciam de visao estrategica. 

Os esfor9os de marketing nao levaram em conta a resistencia ao relativamente 

desconhecido software brasileiro, e deram pouca aten9ao a literatura sobre o 

assunto. 

As iniciativas visando ao aumento do financiamento para as empresas de 

software e a diminui9ao da morosidade das linhas existentes teriam sido mais 

eficazes se as solu96es de software tivessem assegurado compradores para 

seus produtos. Como o software nao era desenvolvido por encomenda do 

mercado os desenvolvedores de software nao podiam oferecer uma 

rentabilidade aceitavel aos investidores privados. 0 esforr,:o da Softex 
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concentrou-se em garantir os financiamentos publicos. As institui9oes publicas 

de financiamento, mesmo quando nao apresentavam relutfmcia, tinham 

dificuldades em adaptar seus procedimentos para patrocinar iniciativas na area 

de software. 

0 autor conclui que a verdadeira limita9ao brasileira a exporta9ao de software foi a falta 

de foco no cliente. Ao contrario da india, que desenvolveu primeiro por encomenda ate 

aprender o que o mercado queria, o Brasil, com urn mercado interno mais maduro e 

diversificado, ja tinha desenvolvido produtos que quis vender no exterior. lsso poderia 

ter sido alcan98do, e talvez ainda possa, mediante o fomento a grandes empresas, 

capazes de oferecer no exterior o apoio corporative e as garantias para facilitar a 

entrada de novos produtos em urn mercado internacional pouco receptivo. 

0 argumento que perpassa essas criticas e o de que a estrategia mais abrangente do 

Programa, ou seja, a de se apoiar a exporta9ao de software, e os instrumentos criados, 

esta correta. Seriam,. entretanto, necessaries ajustes relacionados a foco no cliente, 

maior enfase no marketing, etc. 

Outros autores questionam a estrategia de exporta98o do Programa. Em Botelho et al. 

(1999), destaca-se o fato de que os resultados do Programa sao controversos. Por urn 

lado, questiona-se a ado98o de uma estrategia de exporta98o como foco, em urn 

mercado altamente concentrado e com altas barreiras a entrada nos segmentos de 

P&D e marketing de produtos. Por outro, destaca-se que o Programa contribuiu para a 

exposi9ao das empresas brasileiras as demandas do mercado externo. 

Em urn trabalho que avalia os resultados da primeira fase do Programa Softex, 

Prochnick (1998) apresenta considera¢es relativas ao que considera os tres grandes 

obstaculos para o seu desenvolvimento: 

Que a melhor forma de aprendizagem e aquisi9ao de competitividade nao e o 

desenvolvimento de atividades em busca direta do mercado internacional, e sim 

o fortalecimento das empresas no mercado domestico com o tim de prepara-las 

para se inserir de forma competitiva no mercado internacional. 
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Que houve forte discrepancia entre os objetivos de exportac;ao e os instrumentos 

criados para dar suporte efetivo a consecuc;ao desses objetivos. A maior parte 

dos mecanismos criados e implantados estava direcionada para o 

desenvolvimento das PMEs de software, ao passo que, para ampliar as 

exportac;oes, deveriam ter sido formulados e implantados mecanismos para 

apoio as grandes empresas de software. 

Que as empresas brasileiras de software possuiam baixo nivel tecnico quando 

comparado com as empresas internacionais. 

Essas criticas indicam a possibilidade de que os resultados do Programa teriam ficado 

aquem do esperado em conseqOencia de deficiencias na sua formulac;ao antes que de 

problemas decorrentes de sua implantac;ao. 

Em alguns dos artigos citados e tambem na midia, muitas vezes o Programa Softex e 

considerado como sendo "a" politica para o setor de software implantada pelo governo 

na decada de 1990. Uma das hip6teses que este trabalho explora e a de que o 

Programs Softex nao pode ser considerado como uma politics de software e sim 

uma a~io relativamente isolada, circunscrita a ambitos restritos dentro do 

aparelho de Estado e que contou com urn nivel de articula~ao politics 

insuficiente para a consecu~ao da meta mobilizadora a que se propos. 

Adicionalmente, o trabalho argumenta que as deficiencias do Programa transcendem 

as falhas de implementac;ao e ate mesmo os erros de formulac;ao (stricto sensu) de 

seus instrumentos. Ou seja, que as deficiencias ja ocorriam no momenta anterior a 

formulac;ao. lsto e, que a visio estrategica do Programs se baseava em 

considera~oes normativas abstraidas da experiencia de urn pais avan~ado - os 

EUA -, portanto de dificil (senao impossivel) emula~ao em urn PED como o 

Brasil. As ac;oes e os instrumentos foram formulados tendo por base o que se 

denomina, no ambito deste trabalho, de estilo do setor de sw norte-americana e por 

isso ja nasceram com urn vies que limitaria, como de fato ocorreu, a obtenc;ao de 

resultados significativos. A enfase em gerac;ao de empresas, empreendedorismo, 

planejamento de neg6cios e outros componentes daquele modelo normative trouxe 

resultados que tiveram pouco impacto no que seria a trajet6ria tendencial da IBSw. 

Adicionalmente, a excessiva enfase na exportac;ao levou a implementac;ao de ac;oes 
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sem que fossem consideradas as dificuldades estruturais (falta de cultura exportadora, 

ausemcia de incentives, etc.) e a base de empresas existentes no Pais. 0 que implicou 

baixa eficiencia e resultados aquem dos esperados. Portanto ajustes de foco nao 

parecem ser suficientes para conferir ao Programa maiores chances de sucesso. 

Para avaliar estas hip6teses e fundamentar esses argumentos, considerou-se que seria 

insuficiente apenas uma abordagem centrada nos resultados do Programa, como a que 

caracteriza os estudos ja realizados, restrita aos enfoques disciplinares que eles 

empregaram, focada apenas nos documentos e discursos oficiais, limitada as 

metodologias de analise usualmente empregadas. 

Para responder as perguntas acima indicadas que orientam a realizac;:ao do trabalho 

parece ser necessaria entender tambem o interjogo que se estabelece ao Iongo do 

tempo entre a IBSw e o Programa. Ou seja, entender a trajet6ria da IBSw como urn 

resultado de suas interac;:oes com o Programa por intermedio das instituic;:oes e dos 

atores envolvidos. 

De maneira que se desse conta desse desafio, o. desenvolvimento do trabalho 

envolveu: 

a realizac;:ao de urn diagn6stico da IBSw e o levantamento de sua trajet6ria 

desde o inicio da decada de 1990, por meio de indicadores quantitativos e 

qualitativos; 

o levantamento da origem e da trajet6ria do Programa Softex: motivac;:oes para 

sua criac;:ao, investimentos realizados, resultados obtidos, etc.; 

a analise da interac;:ao do Programa com a IBSw, focando nos principals 

resultados observados no diagn6stico e na atuac;:ao da rede de atores que o 

implementou. 

Para que isso pudesse ser realizado, considerou-se conveniente desenvolver uma 

abordagem metodol6gica especifica, baseada numa combinac;:ao de referenciais 

analitico-conceituais pertencentes ao campo dos Estudos Sociais da Ciencia e 

Tecnologia, como o das redes sociotecnicas, e de metodologias que tern side 

empregadas na analise de polfticas de C&T, como a de construc;:ao de modelos e 

cenarios. Dada esta combinac;:ao de referenciais analftico-conceituais optou-se pela 
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confecvao 

portanto, 

pesquisa. 

de urn capitulo explicando sua formulavao. 

o detalhamento da abordagem metodol6gica 

0 Capitulo 1 apresenta, 

e conceitual envolvida na 

0 Capitulo 2 apresenta o diagn6stico da IBSw em 2001 e a trajet6ria da mesma na 

decada de 90. 0 Capitulo 3 apresenta o Programa Softex, sua trajet6ria impactos, etc. 

E o Capitulo 4 ana lisa a contribuivao do Programa para a IBSw. 

UNICAMP 
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CAPiTULO 1 

CONSIDERACOES METODOLOGICAS E CONCEITUAIS 

Este capitulo apresenta as considerac;:oes metodol6gicas que se supoe necessarias 

para um entendimento preciso dos objetivos e das trajet6rias expositivas realizados nos 

dois capitulos que seguem e os percursos por meio dos quais se pretende construir o 

argumento normativo apresentado no capitulo final. 

0 conteudo deste trabalho decorre de uma visao bastante particular do setor de 

software no Brasil e no exterior e, em especial, das relac;:oes entre a IBSw e o 

Programa Softex, adquirida o Iongo dos ultimos nove anos em que estivemos 

diretamente envolvidos com esse Programa e com a analise das experiencias do Brasil 

e de outros PEDs. Mostrar, com a precisao desejada, as nuances cuja perspectiva em 

que nos encontramos nos permitem divisar, a fim de diminuir a probabilidade de que, 

em decorrencia de uma analise deficiente da trajet6ria do setor, sejam cometidos 

equivocos semelhantes aos que hoje, mais do que no passado, e possivel identificar, 

demandou um esforc;:o consideravel no campo metodol6gico. 

A percepc;:ao de que e inconveniente a divisao de tarefas usual, que confere a alguns o 

papel de fazedores da politica, de operacionalizadores, e de implementadores ad hoc e 

em tempo real das ac;:oes, e a outros o papel de analistas incumbidos de refletir ex post 

sobre o que ja passou, esteve no centro dessa preocupac;:ao no campo metodol6gico. 

Ela se traduzia numa intenyao de que fosse minimizada a chance de que os primeiros, 

por desconhecerem o trabalho realizado pelos ultimos, normalmente situados alem das 

fronteiras que delimitam o inicio do mundo da academia, tendessem a re-inventar (com 

a inerentemente alta probabilidade de errar) o que ja foi tentado antes. 

0 fato de ser particular, a perspectiva a partir da qual se decidiu enfocar o objeto de 

analise e a intenyao do esforc;:o realizado, levou a que fosse tambem idiossincratico o 

processo de ensamblar os pedac;:os que forma ram a abordagem metodol6gica utilizada. 

10 



1.1. CARACTERiSTICAS GERAIS DA ABORDAGEM METODOLOGICA UTILIZADA 

Logo no inicio da pesquisa que deu origem a este trabalho, considerou-se que seu 

objetivo, entender o interjogo que se estabelece ao Iongo do tempo entre dois sistemas 

- a IBSw e o Programa Softex -, por meio da explica9ao da trajet6ria da IBSw (ou, 

mais especificamente, do setor de sw) como um resultado de suas intera9oes com o 

Programa, demandava um instrumento de analise que fosse capaz de relacionar de 

forma sistematica e estruturada as caracteristicas mais destacadas de ambos. lsso 

porque se percebeu que o procedimento baseado em uma argumenta9ao de natureza 

discursiva usualmente empregado em estudos de analise de politicas nao seria 

adequado. Ele poderia comprometer a qualidade da analise, uma vez que nao e 

adequado ao tratamento em simultaneo de sistemas inter-relacionados por meio de um 

grande numero de caracteristicas. Poderia, ademais, comprometer a qualidade do 

registro dos achados que a pesquisa fosse gerando e, tambem, da exposi9ao dos seus 

resultados. 

Foi em fun9ao dessa percep9ao que se optou pelo emprego de um enfoque sistemico, 

uma vez que ele apresentava caracteristicas superiores as dos usualmente utilizados 

em estudos semelhantes. 

0 enfoque sistemico esta baseado na ideia de que a explica9ao de uma certa por9ao 

da realidade (um setor ou industria, por exemplo) pode ser facilitada mediante a sua 

assimila9ao a um sistema. Diversas metodologias tern sido empregadas para 

selecionar as caracteristicas (ou aspectos) de um sistema- por constru9ao em numero 

infrnito - que possuem maior impacto em seu comportamento e classificar os 

relacionamentos de causalidade que existem entre elas. Metodologias diversas, como 

Analise Estrutural, Constru9ao de Modelos e de Cenarios, Delphi, Foresight e outras, 

buscam identificar quantitativamente essas caracteristicas e modelizar sistemas, a fim 

de permitir aos interessados atuar sobre eles. 

Com o intuito de justificar a escolha do enfoque sistemico para servir de suporte 

metodol6gico a este trabalho, apresenta-se no item que segue um apanhado das 

contribui9oes que parecem ser pertinentes para a consecu9ao deste objetivo. Elas, e 
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tambem as apresentadas nos itens subsequentes, possuem como referencia imediata 

os conteudos apresentados em Dagnino et al. (2002). 

1.2. SISTEMAS E MODELOS 

De acordo com o enfoque sistemico, as propriedades essenciais de uma poryao 

qualquer da realidade - urn organismo, uma sociedade ou outro sistema complexo -

sao propriedades do todo, que surgem das intera96es e rela96es entre suas partes. As 

propriedades das partes de urn sistema nao sao intrinsecas a elas mesmas, e s6 

podem ser entendidas com rela9ao a urn contexte maior. Esse enfoque nao se 

concentra nas partes ou nos blocos de urn ediffcio maior, mas em principios basicos de 

organiza9ao. Ele e, por oposi9ao, "contextual". 

0 emprego do enfoque sistemico implica duas tarefas basicas: a identifica9ao de 

componentes, caracteristicas ou aspectos do sistema eo entendimento de suas inter

rela96es causais mais importantes, que permitem avaliar o impacto de mudan~s 

originadas num componente em outras partes do sistema e no estado do sistema como 

urn todo. A outra tarefa e entender a dim1mica do sistema. Alem da estrutura dos 

componentes e das rela96es, a analise das for9as que geram o comportamento do 

sistema e essencial para evidenciar a maneira como diferentes componentes e 

processes interagem funcionalmente, gerando as respostas do sistema e dando origem 

a novas propriedades. lsto e, como o sistema se adapta e se transforma. 

Por sistema entendemos uma por9ao de realidade concebida como urn conjunto de 

elementos (ou componentes) relacionados. Esses elementos podem ser moleculas, 

organismos, maquinas ou partes deles/delas, entidades sociais, ou ate mesmo 

conceitos abstratos. As inter-rela9oes, ou "rela96es" entre os elementos, podem ser de 

diferentes tipos (transa9oes economicas, fluxos de informa9ao, energia, determina9oes 

causais, etc.). 

Vale destacar que a trajet6ria, o comportamento e as propriedades de urn sistema nao 

decorrem apenas das caracteristicas dos elementos que o compoem, mas sim, em 

grande medida, da natureza e intensidade das rela9oes dinamicas entre eles. lsso e 

particularmente verdade em sistemas sociais, que podem ser considerados a unidade 
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basica envolvida em processes complexes, como os atinentes ao governo de pafses, 

ao desenvolvimento de sociedades ou as polfticas publicas. 

Varies sistemas podem ser concebidos para representar uma dada poryao da 

realidade, dependendo da perspectiva, do objetivo e da experiencia previa do 

pesquisador. Cada urn desses sistemas tera algum tipo de correspondencia com o que 

"realmente" existe. Portanto, os dois sistemas aos quais se associa neste trabalho a 

Industria Brasileira de Software (IBSw) e o Programa Softex devem ser considerados 

uma forma de entendimento, entre muitas outras, das realidades complexas que se 

quer representar. 

Para efeitos praticos, urn sistema tern urn conjunto infinite de caracterfsticas. Entretanto 

seu comportamento pode ser descrito com razoavel precisao a partir de urn conjunto 

limitado de caracterfsticas: aquelas que tern maior precedencia sobre esse 

comportamento. 0 processo de identificavao dessas caracterfsticas e seus inter

relacionamentos e o que se denomina de construyao de urn modele ou modelizavao de 

urn sistema. 

A construyao de urn modele e essencial para entender o funcionamento de urn sistema 

e, dessa forma, poder atuar sobre suas caracterfsticas. Na maioria das vezes em que 

se busca entender sistemas que tratam de rela96es envolvendo a sociedade, e 

impossivel contar com modelos preexistentes e, muito menos, com modelos de tipo 

quantitativa. Trabalhar sabre urn dado sistema com o objetivo de simplesmente 

descreve-lo, ou explicar seu funcionamento, e mais ainda quando se pretende planejar, 

demanda a construyao previa de urn modele. E isso comeya com produzir uma lista de 

caracteristicas do sistema que irao dar origem, depois de ''filtradas", as variaveis 

qualitativas (quantificaveis ou nao) do modele. 

0 processo de "filtragem" da lista de caracterfsticas de urn sistema ("candidatas a 

variaveis" do modele do sistema), que visa a selecionar aquelas que permitem 

descrever o estado do sistema num dado instante (momenta descritivo), explicar sua 

trajet6ria (momenta explicative) e atuar sabre ele (momenta prescritivo), e, entao, urn 

passo essencial. Metodologias como a Analise Estrutural sao urn insumo importante 

para realizar esse passo. 
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E muito freqOente que o sistema com o qual se trabalha (sabre o qual se quer atuar, ou 

acerca do qual se pretende analisar o impacto de uma dada politica) esteja inserido 

num ambiente ou contexte maier, que possui relac;:oes de determinac;:ao do seu 

comportamento suficientemente fortes a ponte de tornar imprescindivel sua 

considerac;:ao. Nesse case, e necessaria incluir no modele do sistema as caracteristicas 

do ambiente que explicam essas relac;:oes sob a f?rma de variaveis. Essas variaveis 

sao chamadas de ex6genas. Como diz seu nome, elas sao geradas externamente ao 

sistema e "pertencem" ao contexte em que o sistema esta inserido, embora sejam 

imprescindiveis para sua modelizac;:ao. As variaveis end6genas, em contraposic;:ao, 

sao aquelas geradas internamente ao sistema considerado. 

As figuras a seguir ilustram de maneira simplificada a considerac;:ao da IBSw como um 

sistema. Tal sistema e englobado pelo contexte economico-social (C), que interage 

com aquele sistema. 

Figura 1.1 - 0 Sistema Industria Brasileira de Software (IBSw) eo contexto (C) 

0 Sistema IBSw esta envolvido por um contexte economico-social (C) e sofre influencia 

de caracteristicas geradas por esse contexte (externas a IBSw). Em contrapartida, a 

IBSw reage a essa influencia ou age proativamente buscando induzir mudanc;:as no 

contexte. 
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Figura 1.2- Modeliza!(iio de urn Sistema "S" qualquer 

Sistema IBSw 

lnfinitas caracteristicas e 

desconhecidas 

rela9oes 

de causa/efeito 

Modeliza~rao 

Modelo IBSw 

Variaveis endogenas (Ven) + 

Variaveis exogenas (Vex) + 

Rela9oes de causa/efeito imputadas 

Entre as caracterfsticas do Sistema IBSw e do contexto que o envolve (infinitas), existe 

urn conjunto (finito) que tern maior preced€mcia sobre seu comportamento (da IBSw). 

Essas caracterfsticas sao modelizadas e assimiladas a variaveis ex6genas (Vex): isto 

e, geradas no contexto e que tern maior impacto na IBSw. A IBSw e tambem 

modelizada mediante urn con junto de · variaveis geradas internamente e que 

caracterizam seu comportamento no tempo: sao as variaveis end6genas (Ven). A estes 

dois conjuntos de variaveis e de rela96es de causa/efeito entre elas chamamos de 

modelo IBSw. 
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1.3. OS MODELOS DA IBSW E DO PROGRAMA SOFTEX 

Mudando o foco da apresenta9ao da abordagem metodol6gica concebida para a sua 

aplica9ao ao caso em analise, este item mostra como foram construidos o modelo da 

IBSw, a partir da identifica9ao das variaveis-chave que explicam sua trajet6ria nos anos 

de 1990, e o modelo do Programa Softex, entendido como um subconjunto dessa 

industria (ou, mais precisamente, do setor de sw brasileiro). 

A figura a seguir sintetiza e ilustra esta abordagem. 

Figura 1.3- Modeliza~tao da IBSw e do Programa Softex 

Realizando raciocinio analogo ao da constru9ao do modele IBSw, o Sistema Programa 

Softex e seu respective conjunto de atores e institui96es por ele envolvidos constituem 

um subconjunto do Sistema IBSw. 0 Programa sofre influencia das caracteristicas da 

IBSw e mesmo do contexte economico-social que envolve ambos e interage com eles. 

0 Sistema Programa Softex tambem pode ser modelado a partir de variaveis 

end6genas e ex6genas. As variaveis ex6genas ao Programa Softex sao as variaveis 

end6genas da IBSw e tambem suas (da IBSw) variaveis ex6genas. Em outras 

palavras, a IBSw acaba se configurando como um contexte que abarca o Programa. 

Para efeitos praticos, suas variaveis passam entao a configurar as variaveis ex6genas 

do modele Programa Softex. 

Na constru9ao desses modelos, entretanto, nao se buscou a quantificayao do inter

relacionamento das variaveis ou a constru9ao de um fluxograma explicative. Optou-se 

por um numero menor de variaveis-chave, que fosse suficiente para explicar, sem 
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prejuizo da qualidade da analise, o comportamento (trajet6ria) de ambos os modelos. 

Priorizou-se, adicionalmente, a analise qualitativa do inter-relacionamento entre essas 

variaveis. 

Nao se buscou, portanto, uma lista exaustiva de todas as variaveis-chave que 

poderiam descrever o comportamento desses sistemas, como usualmente e realizado 

em um exercicio de Analise Estrutural. A selegao de variaveis ex6genas e end6genas 

dos sistemas IBSw e Programa Softex deu-se de maneira mais focada e balizada por 

bases de informa9oes e analises, algumas preexistentes, outras construidas ao Iongo 

do desenvolvimento da pesquisa. 

Foram consultados especialistas, entrevistados atores diversos, em sua maioria 

empresarios de software, mas tambem academicos e pessoas envolvidas com a 

cria9ao da IBSw e do Programa Softex. 0 trabalho de campo envolveu tambem a 

consulta de bancos de dados e analises realizadas pela Secretaria Especial de Politica 

de Informatica (antiga Sepin e atual Seitec) do Ministerio da Ciencia e Tecnologia 

(MCT), a consulta a artigos da literatura nacional e internacional, artigos da midia 

impressa, discussoes com atores da esfera governamental e privada e a participa9ao 

em diversas sessoes de planejamento do Programa Softex. 

Foram consultados diversos artigos que tratam da inser9ao de urn PED no mercado 

internacional, alguns enfocando experiencias especificas como india, China e Brasil. 

Tres deles se destacaram por sua contribui9ao. Heeks & Nicholson (2002) apontam 

como fatores criticos de sucesso para exporta9ao em urn PED a demanda de grandes 

clientes, visao e estrategias nacionais, conexoes e confian98 internacional, fatores do 

mercado domestico (RH, infra-estrutura, etc.), caracteristicas da industria de software 

(clusters, coopera~o, etc.). Commander et al. (2003), comparando as industrias de 

software de Brasil, China, india e Israel, apresentam alguns fatores complementares 

aos anteriores: a necessidade de urn ambiente politico-economico estavel, abertura de 

mercado e gera~o de RH qualificado. Amsden et al. (2003), comparando as industrias 

de software de Brasil, China e india, avaliam a experiencia desses paises abordando 

as trajet6rias de cada urn nos seguintes aspectos: ambiente politico e institucional, 

politicas, institui96es e ambiente de mercado, trajet6rias de aprendizagem e papel das 

multinacionais e capacidades das empresas. 
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Foram considerados tambem os diversos pianos de trabalhos do Programa Softex, 

desde seu inicio, e as variaveis-chave (definidas como gargalos pela metodologia 

adotada no Programa) que balizariam o crescimento da IBSw. 

As variaveis sao o resultado de uma codificagao destas contribuigoes, tendo em vista a 

metodologia desenvolvida. lsso porque se considera que esse processo torna possivel 

uma analise mais refinada da trajet6ria dessas variaveis, da sua rela!(8o com as 

variaveis do Programa Softex, e, em conseqOencia, do aprimoramento das conclusoes 

que o estudo apresenta. 

Essa atividade conduziu aos seguintes resultados: 

• Industria brasileira de software (IBSw): 

~ Variaveis ex6genas (Vex): 

1. Projeto nacional para a IBSw: existencia ou nao de um projeto 

articulando governo, empresarios e pesquisadores, com 

estrategias, recursos e prioridades definidas. Conceitua-se esse 

projeto como a resultante de um processo reflexive e da 

articulagao de atores e instituigoes. 

2. lmagem do software brasileiro: evocagao ou nao de ideias-forga 

de confiabilidade, qualidade tecnica, eficacia, etc., associadas aos 

produtos e servigos providos pela IBSw, no mercado interno e 

externo. 

3. Regula~tao governamental: existencia ou nao de incentives, 

isengoes fiscais ou outros mecanismos que impulsionem a IBSw e 

ampliem sua competitividade no mercado internacional. 

4. Mercados cativos: existencia ou nao de mercados consumidores 

de software no Pais, que operam fora de uma competigao aberta, 

desenvolvendo suas pr6prias solugoes ou comprando de um 

conjunto muito restrito de fornecedores. 

5. Empresas Transnacionais: natureza da participagao das ETNs 

no Pais, fatia de mercado dominada, agregagao de valor e 

interagao com empresas nacionais. 
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» Variaveis end6genas (Ven): 

1 . Estrategia de criac;ao das empresas: identifica9ao da dinamica 

predominante de gera9ao de empresas, identificando a 

abrangencia de sua base tecnol6gica e a inser9ao no mercado. 

2. Padrao de concorrencia da IBSw (modelos de neg6cios): 

identifica9iio da estrutura economica, de gestao e de 

relacionamento com o mercado, predominante no Pais. Ha cinco 

padroes considerados a partir de dais conjuntos: produtos de 

software (pacote, componentes/embarcado e produtos 

customizaveis) e servi9os (alto e baixo valor agregado). 

3. Tecnologia - acesso e atualizac;ao: identifica9iio da origem da 

tecnologia e das formas de atualiza9ao dos produtos e servi9os, 

predominantes no Pais. 

4. Exportac;ao: intensidade e forma de comercializa9iio de software 

no exterior. 

5. Cooperac;ao entre empresas: existencia ou nao de arranjos 

cooperatives entre empresas no Pais, clusters de empresas, 

cons6rcios, redes para desenvolvimento conjunto, etc. 

6. Capacidade financeira: capacidade das empresas em buscar 

financiamento e formas de financiamento predominantes, 

autofinanciamento, capital de risco, etc. 

Como observado anteriormente, as variaveis escolhidas foram de natureza qualitativa, 

cuja descri9ao e natureza intrinseca permitem certa flexibilidade na assun9ao dos 

"valores" (descri96es qualitativas) par cada uma. De modo geral, as variaveis ex6genas 

apresentam urn padrao de variabilidade distinto daquele das variaveis end6genas. 

Assumem "valores" extremes (existencia ou nao) em vez de uma variabilidade de 

situac;:oes, como as end6genas. lsso porque se achou necessaria que estas ultimas 

descrevam com maior precisao as nuances da IBSw. 

19 



E importante observar que essas variaveis descrevem e modelizam a IBSw, mas nao 

constituem necessariamente urn receituario para outros paises em desenvolvimento 

(PEDs), que possuem outras realidades e capacidades distintas. 

Ha duas variaveis ex6genas que foram per n6s consideradas relevantes, mas que nao 

foram citadas nas entrevistas com atores: existEmcia de recursos humanos qualificados 

e de boa infra-estrutura, em especial de telecomunica9oes. Para a inser9ao de urn PED 

no mercado internacional, essas variaveis se configuram como precondi9oes 

(Commander et al., 2003; Amsden et al., 2003). Entretanto, optamos per nao as incluir 

no modele da IBSw, pois, nas entrevistas com empresarios e na intera9ao com quadros 

tecnico-politicos do governo, essas variaveis nao foram citadas como gargalos ou 

excepcionalidades da IBSw que provocaram inflexoes significativas. Ou seja, eram 

vairaveis "dadas", que tiveram pouca mudan9a em seu conteudo, durante a decada de 

1990. 

Entre as variaveis end6genas foi identificada como relevante a certificayao em 

qualidade das empresas. Entretanto, considerou-se que essa variavel e fortemente 

dependente das estrategias de inser9ao que o Pais adotar, e muitas vezes tern seu 

impacto sobrepujado per uma imagem forte de competencia entre os clientes ou os 

fatores como taman he das empresas, carteira de clientes, etc. 

Quante ao Programa Softex, foram identificadas as seguintes variaveis. 

• Programa Softex: 

>- Variaveis ex6genas: sao as pr6prias variaveis da IBSw. 

>- Variaveis end6genas: 

1. Estilo emulado pelo Programa: conjunto de fates estilizados, 

conceitos e pressupostos que inspiraram a formulayao do 

Programa Softex 2000, de suas metas, estrategias de 

desenvolvimento das empresas, do ponte de vista tecnol6gico e de 

mercado. 

2. lmplementa~io do Programa: caracteriza9ao da a9ao do 

Programa, que se subdivide em: 

• Base operacional do Programa; 
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• Recursos captados e utilizados pelo Programa; 

• Planejamento de a~toes; 

• Resultados obtidos. 

3. Articulacao politica de suporte ao Programa: abrangencia e 

forma de articula~tao (atores, institui~toes) do Programa. 

Essas variaveis descrevem o estado em que os modelos dos sistemas se encontram 

em um determinado tempo. Elas possibilitam, portanto, a visualiza~tao de uma 

trajet6ria. 

Para a constru~tao dessa trajet6ria, . sentiu-se a necessidade de conceitos e 

instrumentos que permitissem construir uma sequencia de "fotografias" da IBSw ao 

Iongo do tempo. Estes novos elementos foram encontrados na metodologia de 

Constru~tao de Cenarios. 

1.4. CENARIOS E TRAJET6RIA DA I SSW 

A tarefa de organizar as considera~toes, os achados e os argumentos que iam sendo 

produzidos ao Iongo da pesquisa, e que diziam respeito a trajet6ria dos dois sistemas 

que se estava analisando, nao se mostrou facil. Tambem nesse caso pareceu 

necessaria um apoio metodol6gico que permitisse a analise e o registro sistematico dos 

resultados que iam sendo atingidos e que garantisse sua combina~tao. 0 desafio era, 

por um !ado, analisar processes que se verificavam em fun~tao da a9ao de atores e de 

politicas com interesses e objetivos passiveis de serem identificados, mas que iam 

configurando trajet6rias que construiam futures que diferiam dos desejados. E, por 

outro, explicar por que as metas contidas nos discursos dos atores, quando 

confrontadas com as situa~toes concretas em que se dava a implementa~tao das 

politicas, nao haviam sido alcan~tadas. lsto e, por que, por exemplo, a configura~tao que 

assumira o mercado brasileiro de sw em fun~tao, entre outros fatores, da politica 

implementada para o setor era incompativel com as metas de exporta~tao tra~tadas pelo 

Programa Softex. 
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0 fato de que parecia haver uma correspondencia, ainda que num sentido inverse em 

termos cronol6gicos, entre as situagoes a serem explicadas em fungao de decisoes 

tomadas (ou nao tomadas) e os cenarios a serem construidos por atores movidos por 

interesses definidos levou a que se tomasse como referencia metodol6gica a 

metodologia de Construgao de Cenarios. 

Com o fim de tornar mais claros os motives dessa opgao, apresentam-se a seguir as 

caracteristicas principais dessa metodologia. 

Cenarios sao desenhos do futuro baseados em combinagoes consistentes de hip6teses 

plausfveis sobre comportamentos altemativos das variaveis determinantes do 

desempenho da realidade (sistema, modelo) estudada. 

Sao, em geral, utilizados como uma ferramenta de trabalho para antecipar condigoes 

futuras de um sistema (das nagoes, empresas ou instituigoes) que servem como um 

referencial para a tomada de decisoes e as escolhas politicas da sociedade. Sao uma 

base para o planejamento de Iongo prazo, gerando informagoes para definir caminhos 

alternatives e opgoes estrategicas, minimizando a importancia das pressoes e 

dificuldades de curta e medic prazos. 

Os cenarios delimitam os espagos e as possibilidades de evolugao futura que tornam 

possivel a "construqao do futuro" pelos atores sociais. Tratam, portanto, da descrigao 

de um futuro - possivel, imaginavel ou desejavel - para um sistema ou contexte, e do 

caminho ou da trajet6ria de fases sucessivas que o conectam com a situagao inicial do 

objeto de estudo, como est6rias sabre a maneira como o mundo (ou parte dele) podera 

se mover e se comportar no futuro. 

Existem dois tipos de cenarios. 

Os cenarios explorat6rios, que analisam os provaveis futures alternatives com base 

numa interpretagao tecnica das combinagoes plausiveis dos condicionantes e das 

variaveis determinantes, idealmente isentos, portanto, dos desejos e das aspiragoes 

dos que os formulam. 

0 cenario normativo, ao contrario, e o resultado de uma exploragao do futuro baseada 

na vontade (da sociedade ou de um ator social) que reflete seus desejos e 

expectativas, descrevendo o que se espera alcangar em determinado horizonte de 
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tempo. Nao e a expressao direta dos sonhos, mas o futuro viavel que pode ser 

construido. 

E, a primeira vista, estranho o porque da utilizac;:ao da metodologia de Construc;:ao de 

Cenarios neste trabalho, uma vez que seus interesses e objetivos nao estavam 

relacionados a uma explorac;:ao das possibilidades futuras da IBSw. De fato, nossa 

preocupac;:ao ao Iongo da pesquisa esteve sempre dirigida a explicar por que decisoes 

ou nao-decisoes tomadas no passado pelos atores envolvidos com o setor foram 

originando sucessivos estagios que conduziram a situac;:ao atual. E, em particular, 

entender ate que ponto influenciaram na trajet6ria e no estado atual da IBSw as ac;:oes 

desenvolvidas no ambito do Programa Softex. 

Em vez de partir do estado atual de um determinado sistema e construir combinac;:oes 

sobre seus comportamentos alternatives e seus futures possiveis, utilizou-se a 

metodologia de Construc;:ao de Cenarios de modo distinto. 0 procedimento 

metodol6gico foi aqui desencadeado num sentido cronologicamente inverse ao usual. A 

metodologia foi empregada para registrar a cena de partida (em 1990) eo que seriam, 

utilizando a terminologia de cenarios, as cenas de chegada (no final dos anos de 1990). 

Dessa forma, e uma vez que essas cenas correspondiam aos interesses de alguns dos 

atores envolvidos, e eram por eles motorizadas, tornou-se possivel explorar as 

possibilidades, situac;:oes e ac;:oes que poderiam ter levado a configurac;:oes mais 

pr6ximas dessas visoes de futuro que entao possuiam esses atores. 

A figura a seguir ilustra a forma como se utilizou a metodologia de Construc;:ao de 

Cenarios para os anos de 1990. 
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Figura 1.4- Cem1rios da IBSw nos anos de 1990 

~~~~; Cenario Oesejado 

Cenario Observado 

Cena lnicial Cenario Tendencial 

1990 2000 t 

Os cenarios ilustrados na figura acima compoem-se, portanto, das trajet6rias 

(pontilhados) desenvolvidas a partir da cena de partida (Cena lnicial) e das cenas de 

chegada observadas em 2000. 

0 Cenario Observado constitui-se no que realmente aconteceu com a IBSw durante a 

decada de 1990. Ele foi construido a partir de informac;:oes apresentadas nos capitulos 

posteriores a respeito da situac;:ao encontrada em 2000/2001 (diagn6stico) e do 

levantamento de informac;:oes e analises de fontes diversas (entrevistas, artigos, etc.) 

que descrevam a trajet6ria da IBSw. 

0 Cenario Desejado e o equivalente do conceito de cenario normative apresentado 

anteriormente. Ele expressa os desejos e as expectativas dos formuladores e 

implementadores do Programa Softex com relac;:ao a trajet6ria da IBSw e a cena de 

chegada em 2000. Ele foi construido a partir do que se evidenciou em documentos, 

entrevistas e da nossa propria vivencia com esses atores. 

0 Cenario Tendencial foi construido supondo a trajet6ria e cena de chegada da IBSw 

como se nao tivesse havido a existencia do Programa Softex. Sendo esta uma 
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trajet6ria alternativa a que realmente ocorreu, sua construc;:ao decorreu de nossas 

reflexoes, tendo como suporte a construc;:ao dos cenarios anteriores. 

A configurac;:ao da cena inicial e de cada cenario foi feita utilizando-se os insumos 

produzidos pelo enfoque sistemico, ja apresentado. Ou seja, eles foram configurados 

em func;:ao dos "valores" assumidos pelas variaveis end6genas e ex6genas do modele 

da IBSw. 

Antes de apresentar o terceiro e ultimo elemento que foi combinado para ensamblar a 

abordagem metodol6gica da pesquisa, cabe ressaltar o resultado que se espera da 

operac;:ao das duas ferramentas - enfoque sistemico e construc;:ao de cenarios - ate 

aqui tratadas. 

A partir dessa construc;:ao ficou mais facilitado o entendimento da contribuic;:ao do 

Programa Softex para a IBSw. Por um lade, analisou-se o distanciamento entre os 

Cenarios Observado e Tendencial. Por outre, identificou-se o distanciamento entre os 

Cenarios Desejado e o Observado, e assim foi possrvel precisar melhor os espac;:os de 

atuac;:ao da teia de atores do Programa Softex. 

1.5. 0 ARRANJO POLiTICO-INSTITUCIONAL (API) DO PROGRAMA SOFTEX 

Diversos autores tern procurado entender o processo de mudanc;:a tecnol6gica a partir 

da complexidade sociotecnica. Tem-se fortalecido nos parses avanc;:ados a ideia de que 

processes de gerac;:ao, adaptac;:ao e difusao de novas tecnologias e, em geral, de 

desenvolvimento tecnol6gico, estao intrinsecamente ligados as interac;:oes que ocorrem 

no interior de redes sociotecnicas de atores relevantes (Calion, 1992, Pinch e Bijker, 

1990). 

Neste sentido, e buscando aportar elementos capazes de prop!Ciar urn melhor 

entendimento de processes semelhantes em sociedades perifericas, Dagnino (2002) 

usa o conceito de Teia de Relac;:oes para comparar nossa dinamica de produc;:ao 

cientffica-tecnol6gica com a dos parses avanc;:ados. Segundo o autor: 

( ... ) existe, nos paises avanc;:ados, uma teia de relac;:oes sociais formada pelos atores

empresas, Estado, sociedade em geral - para os quais o conhecimento gerado e 
funcional. Essa teia vai evidenciando, vai sinalizando, ao Iongo do tempo, os campos de 
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conhecimento que sao mais relevantes para aquela sociedade. Campos de relevancia 

que podem ser entendidos como a resultante dos projetos que seus atores dominantes 

- as elites economicas e politicas - apontam enquanto demanda por conhecimento ... 

Esses "sinais" de relevancia, em geral difusamente "emitidos", sao "captados" pela 

comunidade de pesquisa. Esta "decodifica" esses "sinais" a partir de modelos 

descritivos, normativos e institucionais, preconceitos, mites e "verdades de sentido 

comum". Esses sinais vao conformando o caldo de cultura da pesquisa atraves do qual 

o sinal de relevancia - substantive e ex ante - e "decodificado" pela comunidade de 

pesquisa levando a construgao de um sinal de qualidade - adjetivo e ex post. E e esse 

sinal que, finalmente, pode ser processado e operacionalizado mediante a formulagao 

do criteria de qualidade e do juizo dos pares, que orientam a agao da comunidade de 

pesquisa. 0 resultado e um mecanisme que reduz o compromisso social da 

comunidade de pesquisa a uma mera garantia de qualidade da pesquisa que vai ser 

feita com o dinheiro publico, uma vez que a relevancia esta "garantida" pela teia social 

de atores. E e esse mecanisme o que conforrna a politica de C&T que tipicamente se 

pratica no capitalismo avangado. (p. 112) 

A pesquisa desenvolvida adotou uma perspectiva semelhante, de compara9ao entre as 

realidades socioeconomicas e as dinamicas sociotecncas de paises avan9ados e 

perifericos para o entendimento do setor de sw brasileiro. De fate, uma importante 

dire9ao de pesquisa, que se manifestou crucial para o entendimento do comportamento 

dos atores, foi a de compara9ao do desenvolvimento do setor de sw em nosso Pais 

com o de urn outre - os EUA -, o qual, par varias razoes, e adotado como referencia 

ou mesmo como modele para muitas das iniciativas que aqui se tomam no campo 

tecnol6gico e industrial. 

Tomando como foco o conceito de Teia de Rela9oes, e passive! apresentar algumas 

caracteristicas do processo de desenvolvimento da industria de software nos EUA que 

se mostraram importantes para nossa pesquisa. 

Nos EUA, o desenvolvimento da industria de software distingue-se do das outras 

industrias denominadas como de alta tecnologia (semicondutores, hardware, etc.) em 
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pelo menos dois aspectos: a natureza e evoluc;:ao dos spil/overs
1 civis-militares e o 

papel-chave da pesquisa universitaria com financiamento federal (Langlois & Mowery, 

1996). 

A percepc;:ao da comunidade academica da necessidade da introduc;:ao de uma nova 

disciplina, a Ciencia da Computac;:ao, e o papel do governo, por intermedio do 

Departamento de Defesa e de outras insti'mcias (National Science Foundation, Nasa, 

etc.), que levou ao desenvolvimento de grandes projetos de pesquisa com fins militares 

em algumas universidades de excelencia2 e a seu respective aparelhamento 

(introduc;:ao de mainframes), sao alguns dos fatores que marcam a genese da 

tecnologia de software. Este alinhamento entre a pesquisa academica e os interesses 

militares havia sido inaugurado com o Projeto Manhattan, que marca o inicio da era da 

big science, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, e o surgimento como tal da 

Politica de C&T. Ele e o eixo a partir do qual se inicia a construc;:ao de uma Teia de 

Relac;:oes na qual os interesses e as potencialidades desses dois tipos de comunidades 

passaram a ser percebidos mutuamente. 

A decisao do governo norte-americana em financiar grandes projetos em algumas 

universidades para o desenvolvimento de computadores, em vez de criar uma outra 

estrutura sob os auspicios das Forc;:as Armadas, tal como ocorria em muitos outros 

campos, nao e casual. Ela decorre da existencia previa de um relacionamento 

amadurecido e de confianc;:a entre estas duas comunidades. Em contrapartida, a 

comunidade academica soube interpretar e responder concretamente (por meio da 

formulac;:ao de projetos, introduc;:ao de novas disciplinas nos curriculos, etc.) as 

demandas militares. 

Esta rede de atores, aliada a existencia de condic;:oes estruturais de competitividade 

sistemica para seu crescimento e adequado funcionamento (financiamento 

governamental, cultura, distribuic;:ao de renda e coesao social, etc.), continuou a 

potencializar o desenvolvimento da industria de software ate o presente. Nao obstante 

sua caracteristica de sistema dinamico, que evolui tanto na qualidade das relac;:oes 

1 Aqui entendidos como "transbordamento" dos resultados da pesquisa academica para aplica¢es civis e militares. 
2 MIT, Cameggie Mellon e outras. 
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entre os atores quanta nos seus pesos relatives, etc., essa Teia de Relagoes 

permanece vigente gragas as citadas condigoes estruturais propicias. 

Urn outro fato estilizado, associado ao de Teia de Relagoes proporcionado por Dagnino 

(2003), e que tambem se mostrou conveniente para interpretar a realidade pesquisada 

e 0 de "sinais de relevancia". 

Os sinais de relevancia que percorrem a Teia de Relagoes em urn PED como o Brasil, 

em razao dos obstaculos e gargalos estruturais impostos pela condigao periferica 

(estilo de desenvolvimento adotado, assimetrias sociais, depend€mcia tecnol6gica, 

predominio das empresas transnacionais em setores de maior intensidade tecnol6gica, 

etc.), sao fracas. Em consequencia, a agenda de pesquisa tende a refletir sinais de 

relevancia das sociedades avangadas e a tentativa de gerar produtos e inovagoes 

tecnol6gicas a partir de resultados de pesquisas esbarra no descompasso entre os 

sinais de relevancia locais e os criterios de qualidade ex6genos que orientam a 

pesquisa universitaria e das instituigoes publicas de pesquisa. Assim, como a industria 

brasileira se pauta pela importagao de tecnologia e pela introdugao de modificagoes ou 

adaptagoes tecnol6gicas que pouco demandam de P&D local, nao se geram sinais de 

relevancia suficientemente fortes para serem captados pela capacidade de pesquisa 

local. A comunidade de pesquisa, por sua vez, baliza sua produgao por criterios de 

qualidade provenientes da dinamica de produgao cientifica e tecnol6gica dos paises 

desenvolvidos (PDs), o que torna ainda mais dificil a percepgao dos sinais emitidos 

pela realidade brasileira e a sua internalizagao na agenda de pesquisa local. Tudo isso 

leva a urn contexto de disfuncionalidade no qual predomina uma situagao de pouca 

sinergia entre a estrutura de produgao de conhecimento e o ambiente industrial, salvo 

honrosas excegoes. 

A concepgao e implantagao do Programa Softex parece ter se baseado na construgao 

do que aqui denominamos Teia de Relagoes. Uma rede de atores que, atuando junto 

de universidades, governo e empresas, fosse capaz de catalisar e viabilizar o processo 

de transformagao de resultados de pesquisa academica em produtos. A ideia era a de 

que fosse possivel emular as situagoes que ocorreriam nos paises avangados e, em 

especial, o que se verificava no setor de sw norte-americana. Traduzida para o jargao 

aqui utilizado, sua agao poderia ser entao entendida como uma tentativa de modificar 
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ou pelo menos atenuar os obstaculos estruturais a rela9ao pesquisa/produ98o, tipicos 

de sociedades perifericas. Os formuladores do Programa teriam planejado a 

constru9ao dessa rede de modo que se sanassem as deficiencias que ocorriam na Teia 

de Rela9(5es existente no Pais e que se usasse esta como elemento de intermedia9ao 

e "comunica9ao" entre academicos, governo e empresarios. 

Esse tipo de considera9ao obrigou a que a pesquisa tivesse que levar em conta, para 

entender a evolu9ao e o impacto do Programa Softex na trajet6ria da IBSw, alem dos 

condicionantes estabelecidos pelo contexto (variaveis ex6genas) e das suas pr6prias 

variaveis end6genas, as analises do terceiro elemento da abordagem, recem-exposto. 

Fez-se entao necessaria abordar a rede de atores que teria embasado a existencia do 

Programa e que teria possibilitado a sua implementa9ao. 

Essa rede logo evoluiu para algo que denominaremos de Arranjo Politico-lnstitucional 

do Programa Softex ou API Softex. Ele se caracteriza pela constru9ao de um arranjo 

com la9os definidos de modo relativamente mais formal, envolvendo institui96es 

diversas, a medida que foi ocorrendo um adensamento do relacionamento de seus 

diversos atores. Esse adensamento parece ter ocorrido em razao mais do 

compartilhamento de uma mesma visao estrategica e de interesses politicos 

assemelhados que de fatores institucionais formais. Os la9os interinstitucionais 

parecem ter sido formalmente definidos em decorrencia das posi96es-chave que foram 

sendo paulatinamente ocupadas pelos atores ou em fun9ao de sua atua9ao para o 

convencimento ou a arregimenta98o de outros atores em suas institui96es-base. Ou 

seja, apesar de os apoios (financeiro, politico, etc.) acontecerem a partir das 

institui96es, o canal para sua viabiliza9ao estava baseado na rede de rela96es que ia 

sendo construida. 

0 API Softex pode ser entendido como um conjunto particularizado de atores que 

participam da Teia de Rela96es que abrange o desenvolvimento cientifico-tecnol6gico 

do Pais. Apesar das fortes assimetrias existentes entre a inser9ao de empresarios, 

governo e academia nessa teia, este subconjunto- o API Softex- caracterizou-se por 

uma atipicamente alta capacidade de comunica9ao e articula9ao entre esses atores 

para implementar o projeto que o animava. 
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Como considerat;:ao final a este item, vale ressaltar que este trabalho, em vez de fazer 

referencia ou avaliar somente o Programa Softex, como uma unidade autocontida de 

analise, aborda a implantat;:ao e atuat;:ao do Programa Softex e de suas relat;:oes com a 

IBSw, a partir das at;:oes do API Softex e de sua evolut;:ao ao Iongo do tempo. 

1.6. CONTEUDO DOS CAP]TULOS 

0 Capitulo 2 que segue apresenta um diagn6stico do setor de sw brasileiro, tendo por 

foco, pelas razoes ja indicadas, a industria brasileira de software. Dele decorre a 

caracterizat;:ao da cena de chegada do Cenario Observado citado anteriormente. E 

dada enfase a apresentat;:ao da informat;:ao relativa as variaveis ex6genas e 

end6genas que constituem o modele da IBSw, principalmente aquelas variaveis que 

tipificam os resultados ja citados. No final do capitulo apresenta-se a trajet6ria da 

industria de software nos anos de 1990. 

0 Capitulo 3 esta propositalmente organizado de forma semelhante. Ele apresenta o 

Programa Softex. seu hist6rico e sua trajet6ria institucional, os indicadores de 

resultados e as informat;:oes que determinam as variaveis identificadas no modele 

(planejamento, etc.). Tambem sao apresentados aspectos da interat;:ao do API Softex 

com a IBSw em funt;:ao das variaveis end6genas que configuram o Programa. 

0 Capitulo 4 combina os diversos elementos e as conclusoes parciais apresentados 

nos Capitulos 2 e 3. Nele se busca avaliar em que medida os resultados alcant;:ados 

pelo setor de software decorreram da interat;:ao do Programa Softex com a industria. 

Sao configurados os cenarios com informat;:oes dos outros capitulos e sao analisadas 

as inter-relat;:oes entre cenarios, variaveis e o API Softex. 0 capitulo conclui com 

reflexoes sabre o memento atual da IBSw, tendo em vista os resultados obtidos por 

esta pesquisa. 
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CAPiTULO 2 

DIAGNOSTICO DA 

SOFTWARE (IBSw) 

INDUSTRIA BRASILEIRA DE 

Este capitulo apresenta urn diagn6stico do setor de sw brasileiro tendo como foco, 

pelas razoes ja indicadas no capitulo anterior, a industria brasileira de software (IBSw). 

Em termos da aplica~ao da abordagem metodol6gica antes desenvolvida, ele deve ser 

entendido como uma apresenta~ao da evolu~o das variaveis end6genas e ex6genas 

do modele da IBSW durante a decada de 1990. E, particularmente os "valores "que 

elas assumem nos anos 1990 e 2000. lsto e, a Gena lnicial (1990) e o Genario 

Observado (2000). 

Nele foram utilizadas como principais fontes de dados a Pesquisa da Qualidade 2001 

da Secretaria Especial de Politica de Informatica (SEPIN) do Ministerio de Gil9ncia e 

Tecnologia (MGT) eo documento A Industria de Software no Brasil em 20023 realizada 

mediante uma parceria do Massachussetts Institute of Technology e Sociedade Softex, 

aqui denominada Pesquisa MIT-Softex. 

0 capitulo inicia apresentando urn quadro abrangente da IBSw e o seu posicionamento 

no mercado internacional. Na segunda se~ao, sao apresentados os principais 

resultados das pesquisas citadas acima, procurando-se identificar os "valores" das 

variaveis end6genas da IBSw. Na terceira se~ao sao apresentados indicadores e 

informa~oes que configuram a Gena lnicial e trajet6ria desta industria. 0 capitulo e 

finalizado com uma analise aprofundada dos "valores" das variaveis ex6genas em 

2000. 

3 
BOTELHO, A. ET AL. (2003). A Industria de Software no Brasil - 2002 - Fortalecendo a Economia do 

Conhecimento. Capitulo Brasil do estudo comparative internacional entre as industrias do Brasil, China e 
india, denominado Slicing the Knowledge-Based Economy: a tale of three software industries of 
Massachussetts Institute of Technology. Sociedade SOFTEX, Campinas, 2003. Participamos da 
coordena9ao geral deste estudo. 
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2.1. 0 BRASIL NO MERCADO INTERNACIONAL DE SOFlWARE 

Dentro. do conjunto dos Paises em Desenvolvimento (PEDs) a industria brasileira de 

software, juntamente com China e india, destacava-se em 2000 como um dos maiores 

mercados de software na virada do seculo XX para o XXI. 

Para ilustrar a posi9ao que o Brasil ocupava ante outros paises e apresentada a seguir 

uma tabela contendo alguns dos principais mercados de software em Paises 

Desenvolvidos (PDs) e Paises em Desenvolvimento (PEDs), em 2001. 

Tabela 2.1 -Mercado de software em paises selecionados 

Paises 
Vendas 

Vendas/PIB 
Exporta9ao 

Empregos 
(106 US$) (106 US$) 

EUA** 200.000 2,0% n.d. 1.042.000 

Japao* 85.000 2,0% 73 534.000 

Alemanha 39.844 2,2% n.d. 300,000 

lnglaterra 15.000 1,0% n.d. n.d. 

india 8.200 1,7% 6.220 350.000 

Brasil 7.700 1,5% 100 158.000 

Con§ia 7.694 1,8% 35 n.d. 

lrlanda1 
7.650 7,4% 6.500/3.000# 25.000 

China 7.400 0,6% 400 186.000 

Espanha* 4.330 0,7% n.d. 20.000 

Taiwan* 3.801 1,2% 349 n.d. 

Israel* 3,700 3,4% 2.600 35.000 

Finl<lmdia 1.910 1,6% 185 20.000 

Singapura 1.660 1,9% 476 n.d. 

Argentina* 1.340 0,5% 35 15.000 

Mexico <1.000 <0,2% n.d. n.d. 

Fonte: Amsden et al. 2003. n.d.- nao disponivel; *2000; **2002 

OBS: 0 fato de gigantes como Microsoft e Oracle usarem a lrlanda como base para vendas nos 

Estados europeus, em razao dos baixos impastos, distorce significativamente os resultados. 

Eliminando as exporta¢es da Microsoft, a participac;ilo do software no PIB cai para 4%. 0 

segundo numero (assinalado por #) exclui as exporta¢es da Microsoft. 
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Como pode ser observado, EUA, Japao, Alemanha e lnglaterra sao os principais 

mercados de software do mundo. 

Os EUA nao sao apenas o primeiro mercado mundial, mas tern direcionado a evolu9ao 

tecnica e economica da industria internacional de software. Junto com Japao, 

Alemanha e lnglaterra conformaram a base tecnol6gica e economica que deu origem 

as 20 maiores empresas de software da atualidade. 

Entre os PEDs, observamos que, embora Brasil e india se destaquem, eles sao 

acompanhados de perto pela Coreia, China e lrlanda. 

E interessante notar tambem que os volumes comercializados por alguns PEDs 

superam os de alguns PDs, como pode ser observado pela compara9ao dos 

indicadores da Espanha com os destaques dos PEDs. 

Na maioria dos paises, a propor9ao entre o total comercializado e o PIB esta na faixa 

de 1 a 2%, salvo casas de despropor9ao como Israel e lrlanda4
. Ou seja, para alguns 

PEDs, que comumente apresentam industrializa9ao tardia, baixos volumes de recursos 

disponiveis para investimento em P&D, baixa produ9ao de produtos intensives em 

tecnologia, etc., destacar-se como mercados de software e de certa forma urn fato 

inedito. E essas industrias ocuparem padroes e propor96es de desenvolvimento ante 

os demais setores da economia, comportamento semelhante ao dos PDs, tambem e 

alga inesperado (Amsden et al., 2003). 

Os resultados obtidos por india, lrlanda e Israel, em especial os volumes exportados, 

tern despertado a aten9ao de academicos e mesmo de investidores internacionais a tal 

ponto que esses paises passaram a ser considerados modelos para PEDs, o que sera 

abordado mais adiante. 

Entretanto, embora haja semelhan9a nas propor96es e nos indicadores, os numeros 

encobrem realidades e estrategias nacionais bastante distintas. Estrategias de 

exporta9ao, prote9ao ao mercado interne, investimento em produtos ou servi9os sofrem 

grande varia9ao entre os pr6prios PDs. 0 mesmo ocorre entre os PEDs. 

4 As estrategias adotadas por esses dois paises e os resultados obtidos ate entao foram comentados e 
analisados por diversos autores, o que sera retomado mais adiante. 
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Como conseqOencia, os valores exportados pelos paises apresentam valores que nao 

necessariamente apresentam relac;:ao direta com o volume comercializado. Por 

exemplo, o Japao, que apresenta volume de comercializac;:ao aproximadamente dez 

vezes maior que a india, exporta quase cem vezes menos que a india. 

0 mesmo raciocinio aplica-se ao total de empregos gerados. A Alemanha, que 

comercializa quase cinco vezes mais que a india, gera menos empregos. 

Adicionalmente, o perfil tecnico e o valor medio salarial dos empregos gerados sao 

bastante distintos em um e outro caso. 

Estas disparidades indicam algumas das limitac;:oes na comparac;:ao entre paises, 

utilizando-se somente seus indicadores macro. Na realidade, estao sendo comparadas 

realidades e trajet6rias economicas muito distintas e, por vezes, este tipo de 

abordagem nao evidencia o impacto real da industria de software local no restante de 

sua economia. Apesar de este tipo de abordagem auxiliar na formac;:ao de uma visao 

geral sobre o mercado internacional, os indicadores usualmente considerados 

apresentam diversas limitac;:oes. Um exemplo e que as pr6prias metricas utilizadas para 

medic;:8o do volume comercializado de software variam de pais para pais. Nas 

estatisticas brasileiras, por exemplo, nao sao considerados os servic;:os de 

processamento de dados, o que e incluido, por exemplo, na india e mesmo nos EUA. 

No proximo item buscamos o entendimento da situac;:ao em que se encontrava a IBSw 

na virada do seculo. Sao apresentando informac;:oes diversas, com destaque para 

aquelas que conformam as variaveis end6genas da IBSw e configuram o Cenario 

Observado em 2000. 
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2.2. DIAGNOSTICO DA IND0STRIA BRASILEIRA DE SOFTWARE (IBSW) EM 

2000/2001 5 

2.2.1. lndicadores macro do mercado brasileiro 

A tabela a seguir apresenta os principais indicadores da IBSw nos anos 2000 e 2001. 

Tabela 2.2. - Principais indicadores da industria brasileira de software em 2000/2001 

AN02000 

Mercado Domestico- Total - Produtos e Servic;:os 

Produtos 

Servic;:os 

Exportac;:oes - Produtos e Servic;:os 

Total Software 

Empregos em Software 

Graduados anualmente na area de TICs 

Empresas em Software 

Empresas em Desenvolvimento de Software 

ANO 2001 

Mercado Domestico- Total - Produtos e Servic;:os 

Produtos 

Servic;:os 

Exportac;:oes - Produtos e Servic;:os 

Total Software 

Fonte: Pesquisa MIT-Softex, 2003 

(Valores em bilhoes de US$) 

7,2 

3,2 

4,0 

0,1 

7,3 

158.353 

17.847 

10.713 

2.398 

(Valores em bilhoes de US$) 

7,7 

3,6 

4,1 

n.d. 

7,7 

Como pode ser observado na tabela acima, do total comercializado em 2000 (US$ 7,3 

bilhoes), apenas uma pequena fractao referia-se a exportactao de software (1 ,3%). 

Embora o numero de exporta96es em 2001 nao tenha sido aferido pelo MCT ate o 

5 
As fontes de dados da Pesquisa MIT -SOFTEX referem-se aos a nos de 2000 e 2001, sendo que os 

indicadores macro apresentam maier precisao para o ano 2000 e as informac;:oes levantadas com as 
empresas tiveram maier foco no anode 2001. 
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momenta de reda<;:ao desta tese, estimativas preliminares da Softex indicam valores 

pr6ximos de US$ 150 milhoes. Ou seja, um valor de pouca significancia ante o 

mercado interno. 

Segundo a Assespro6
, em 2001, o mercado interno era dominado por ETNs (empresas 

transnacionais ) da area de software (80%) e a participa<;:ao das empresas de capital 

nacional vinha decrescendo. Os dados de campo da Pesquisa MIT-Softex confirmam 

esta estimativa. Tanto no mercado interno, e principalmente no mercado externo, a 

participa<;:ao das ETNs e majoritaria. 

Dados da revista Exame indicavam que, em 2001, das 15 maiores empresas de 

software no Brasil, somente 8 eram brasileiras e respondiam por 41% do total 

comercializado por este conjunto. A Tabela 2.3 a seguir apresenta as 15 maiores 

empresas de software no Brasil em 2001. 

6 Associac;:ao das Empresas Brasileiras de Tecnologia da lnformac;:ao, Software e Internet. 
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Tabela 2.3- Maiores empresas de software do Brasil em 2001 

Empresas Faturamento Origem 

(US$ mi) 

Microsoft 362 EUA 

Serpro 372 BR 

Computer Associates 260 EUA 

EDS 240 EUA 

CPM 204 BR 

Accenture 194 EUA 

Oracle Brazil 182 EUA 

SAP Brazil 124 ALEM 

Politec 104 BR 

Consist 77 EUA 

Microsiga 72 BR 

CPqD 64 BR 

DBA 62 BR 

CTIS 57 BR 

Proceda 52 BR 

TOTAL 2426 

Fonte: Exame, 2002 

Retomando-se a Tabela 2.2., observa-se que o volume comercializado de servi9os e 

levemente superior ao de produtos, o que era uma tendencia internacional naquela 

epoca e desde entao vern se intensificando. A defini9ao de produtos e servi9os aqui 

adotada e uma simplifica9ao da tipologia feita na Pesquisa MIT-Softex (5 modelos de 

neg6cios, que serao abordados adiante), para facilitar sua apreensao. Por outro lado, 

ao fazer esta simplifica98o e utilizar a base de dados do MCT-Sepin, com maior enfase 

na parte de produtos, estamos incorrendo em uma imprecisao, pois, ao fazer o ajuste 

com a tipologia, a parcela de servi9os e superior a apresentada. lsso acontece porque 
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parte dos produtos considerados na Pesquisa da Qualidade na verdade e de servi9os 

de alto valor agregado (software sob encomenda). Portanto, a participa9ao dos 

servi9os e ainda maior. 

Quanto aos empregos gerados, os dados obtidos por meio do RAIS7 indicam um 

numero significativo de profissionais, principalmente quando comparamos com outros 

PEDs. Esse numero considera somente empregos diretos (CL T8
). Se fosse acrescido 

de empregos terceirizados, cooperativados e bolsistas, poderia ser ampliado em ate 

50%9
. 

0 numero de graduados em TICs (17.847) considera os graduados em diversas areas: 

engenharia da computa9ao, engenharia eletrica, mecatronica, etc. Apesar de este 

numero ser inferior ao total de graduados da india e da China em termos absolutos, em 

termos relativos o Brasil destaca-se. Dividindo-se o numero de graduados em TICs 

pela popula9ao do Pais, o Brasil apresenta 101 graduados em TICs por milhao de 

habitantes, ao passo que a China e a india apresentam 32 e 69 respectivamente10
. 

Ainda considerando a Tabela 2.2., em 2000, o Brasil possuia 10.713 empresas de 

software, sendo 2.398 empresas desenvolvedoras de software. Quase 60% dessas 

empresas estao localizadas na Regiao Sudeste e 96% do total sao micro e pequenas 

empresas. 

As tabelas e os graficos a seguir apresentam em maior detalhe estes indicadores. 

7 Relat6rio Anual de lnforma96es Sociais do Ministerio do Trabalho e Emprego, tratados pela Sepin/MCT 
em 2001. 
8 Consolidagao das Leis do Trabalho. 
9 A partir de estimativas do autor, considerando numeros da Pesquisa MIT-Softex e do Censo das 
Empresas Associdadas ao SOFTEX em 2001. 
10 Amsden et al. (2003). 

38 



Tabela 2.4- Empresas com atividades relacionadas a TICs 

N° de empresas N°de Categorias 

empregados 

Estabelecimentos Desenvolvimento de Program as 
com atividades Processamento de Dados 
emSw 10.713 158.353 

Atividades de Banco de Dados 
(74%) (85% do total) 

Fabrica9ao de Equipamentos 

Outras Atividades 

Outros 
3.719 27.914 

Consultoria em Equipamentos 

(26%) (15%) 
Manuten9ao e Repara9ao de Maquinas de 
Escrit6rio e Informatica 

14.432 186.267 
TOTAL 

Fonte: MCT/Sepin e RAIS- 2001 

Figura 2.1 - Distribuicao de empresas por regiao 

Centro- Nordeste 
Norte 

oeste 10% 
2% 

Sudeste 

22% 

Fonte: MCT/Sepin- Rais 2001 
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Figura 2.2.- Distribui~ao de empresas por porte 

Grande 

2% 

2% Pequena 

14% 

Fonte: MCT/SEPIN - RAIS, 2001 

Micro 

82% 

Apesar de a maioria das empresas ser de micro e pequeno porte, a distribui9ao dos 

empregos esta concentrada em grandes empresas (aproximadamente 60%). Em parte 

isso se deve a existencia de grandes empresas governamentais que desenvolvem 

software (Serpro, Dataprevi, empresas estaduais de processamento de dados, etc.) e 

em parte a amplia9ao da presta9ao de servi9os, particularmente via fabrica de 

software. 
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Figura 2.3 - Distribui~ao de empregos por porte da empresa 

8% 

Grande 

59% 

Pequena 

18% 

Fonte: MCT/SEPIN - RAIS, 2001 

15% 

Quando observamos· a distribui9ao de empregos por regiao, ha uma leve 

desconcentra9ao na Regiao Sudeste, quando comparada com a Figura 2.1. Ha 

tambem uma diminui~o do porcentual das outras regioes. lsso se deve ao peso das 

grandes empresas da maquina publica federal, em especial o Serpro, Dataprevi, etc., 

localizados na Regiao Centro-Oeste. 

Figura 2.4 - Distribui~ao de empregos por regiao 

Centro

oeste 

Sui 

16% 

Norte 

3% 

Nordeste 

9% Sudeste 

Fonte: MCT/SEPIN - RAIS, 2001. 
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2.2.2. Resultados da Pesquisa MIT-Softex 

Os resultados a serem apresentados a seguir sao uma sintese dos resultados 

apresentados em 2003 e procuram focar na caracterizac;:ao das variaveis end6genas 

definidas no Capitulo 1, uma vez que os dados ja sao publicos (www.Softex.br). 

Sao apresentadas tambem outras analises que nao foram incorporadas na publicac;:ao 

e analises ineditas. realizadas em funyao das necessidades deste trabalho. 

A seguir sao apresentados as caracteristicas gerais da pesquisa. principais conclusoes 

e dados. Na sequencia sao apresentados os dados especificos. agrupados segundo 

as variaveis end6genas do modelo da IBSw. agrupando-se tambem outras informac;:oes 

consideradas relevantes para analises posteriores. 

• Caracteristicas gerais 

0 estudo revela que a industria brasileira de software tinha em 2000/2001 um conjunto 

de realidades, mais do que uma identidade. Por um lado, caracterizava-se por: 

uma forte demanda domestica que desestimulava exportayao; 

por uma fragmentac;:ao do mercado nacional, com firmas de menor porte e avessas 

a cooperac;:ao. logo com menos capacidade de se mobilizar para a construyao de 

um projeto nacional e para a exportac;:ao; 

e por uma inserc;:ao na economia politica mundial de TICs mais desvinculada dos 

grandes centros (principalmente Estados Unidos). 

Por outro. em 2000 o Brasil era o 7° mercado de software no mundo, com vendas de 

US$ 7,3 bilhOes de d61ares. rivalizando em dimensao com a China e a india. Existia 

uma presenc;:a importante de empresas de capital nacional em quase todas as areas 

do mercado de software, que atuavam em competic;:ao aberta com empresas 

internacionais presentes no Brasil. 
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Fazendo uso de dados primaries coletados no ambito das empresas, o trabalho 

explorou o estagio da industria em 2001, permitindo uma compara~ao com a india e a 

China. Foram coletados dados em entrevistas semi-estruturadas com 57 empresas 

selecionadas entre as empresas mais competitivas do Pais e de informa~oes 

quantitativas fornecidas por elas 

Os criterios para sele~ao de empresas foram: 

empresas com maior comercializa~ao de software, mas com foco em 

desenvolvimento de software (Bases de dados Sepin, Exame Informatica e 

outras publica~oes); 

empresas inovadoras, selecionadas via indica~oes e premios de inova~ao como 

o Premia Finep, artigos, etc.; 

empresas que receberam financiamento de capital de risco; 

empresas que foram aprovadas no Prosoft e que se enquadram nos dois 

criterios anteriores. 

Tambem foram utilizados dados secundarios de fontes governamentais e da industria. 

A lista das empresas entrevistadas para a pesquisa e a representatividade da amostra 

encontram-se no Anexo I. 

A seguir sao apresentados os principais. indicadores que caracterizam a amostra 

entrevistada. 
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Tabela 2.5- Amostra: faturamento total em software, empregos e exporta~oes, 2001 

Faturamento Empregados Exportagoes(n=17) 

(n=45) (n=46)
11 

Origem do capital R$ milhoes % % R$ milhoes % US$ 
majoritario milh6es

12 

Nacional (n=39) 2.464,2 63,5 15.389 92,8 46,8 55,4 19,9 

Estrangeiro (n=6) 1.418,8 36,5 1.189 7,2 37,3 44,6 15,9 

TOTAL 3.883 16.578 84,1 35,8 

Porte per faturamento 

Micro (4) 2,7 0,07 51 0,3 0,6 0,8 

Pequena (14) 85,9 2,2 1.666 10,0 23,2 27,6 

Media (10) 257,5 6,6 2.681 16,2 3,2 3,8 

Grande (17) 3.537 91,0 12.180 73,5 57,1 67,9 

TOTAL 3.883 16.578 84,1 

Fonte: Pesquisa MIT-Softex, 2003 

Observa-se na Tabela 2.5 a predominancia em termos absolutes do faturamento das 

empresas de capital nacional sabre as de capital multinacional. Entretanto, ao 

considerarmos o faturamehto media das empresas em func;:ao da origem do capital, as 

empresas transnacionais tern urn valor media quase quatro vezes superior ao valor 

media das nacionais (R$ 236,5 mi vs R$ 63,5 mi). Ja no que tange as exportac;:oes, em 

termos absolutes, o volume exportado pelas empresas transnacionais e quase igual ao 

total exportado pelas empresas nacionais. Em termos relatives, porem, as 

transnacionais exportam seis vezes mais. 

Quanta ao numero de empregos, as grandes empresas empregam quase 2/3 do total 

de empregados da amostra, e as medias cerca de 16%. Em termos absolutes o 

numero de empregos gerados pelas empresas de capital nacional e aproximadamente 

11 Efetivos CL T mais estagiarios, que representam menos de 5% do total na amostra. 
12 1 US$ d61ar = R$ 2,3504 
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13 vezes maior que o das transnacionais e em termos relativos e o dobra. lsso se deve 

ao peso das grandes fabricas de software nacionais (em maior medida) e as empresas 

estatais. 

Com referencia ao porte da amostra, era esperada uma predominancia das grandes 

empresas (91% do total do faturamento), em fungao do criteria de selegao de empresas 

ter privilegiado as empresas de maior faturamento. 

Ainda em se tratando do porte, relacionando-o a exportagao, as grandes empresas tern 

forte destaque com relagao as medias empresas: da ordem de 17 vezes em termos 

absolutos e 10 vezes em termos relativos. Neste item, surpreendem os valores 

atingidos pelas pequenas empresas. A razao entre o volume exportado de grandes e 

pequenas, em termos absolutos, e de 2,5. Em parte, isso se explica pela selegao das 

pequenas empresas que se orientaram pela forte atividade inovadora e por 

experiencias de sucesso no mercado interno e externo. Ou seja, representam mais 

exceg6es do que a regra no contexto brasileiro, mas indicam possibilidades de 

aproveitamento da capacidade tecnol6gica existente no Pais. 

• Estrategia de Criagao das Empresas 

Quase metade da amostra (n=55) de empresas surgiu a partir de outras empresas, em 

processos de terceirizagao ou desmembramento de empresas, o qual se denominou 

spin off de empresas. A segunda estrategia de maior ocorrencia foi a criagao de 

empresas a partir da identificagao de uma oportunidade de mercado por jovens recem

formados ou ja empregados (empresas start ups), com 27%. A instalagao de 

subsidiarias de empresas transnacionais contabilizou 13% do total da amostra e as 

empresas governamentais, 9%. A estrategia de criagao de empresas a partir de 

resultados de pesquisa academica foi representada por apenas urn caso (2% da 

amostra). A Regiao Sudeste concentra 60% das empresas da amostra, sendo que 

quase 50% do total da amostra se localiza em uma area compreendendo a cidade de 

Sao Paulo e urn raio de 200 km dessa cidade. Ou seja, ha uma forte concentragao das 

empresas lfderes em torno do centro industrial e financeiro do Pais. 
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Comparando-se o periodo de criac;ao das empresas com a estrategia de criayao das 

empresas (Figura 2.5), observamos que, antes dos anos de 1980, ha maior diversidade 

de estrategias de criac;ao, sendo que somente nessa epoca e que ocorrem empresas 

derivadas de resultados da pesquisa academica (spin off de universidades) e a criac;ao 

de empresas governamentais, refletindo urn maior fluxo de investimento estatal. Nos 

periodos subseqoentes a estrategia predominante e de spin off de empresas, ou seja, 

empresas que se originaram de outras empresas. lsso em parte se explica pelo 

processo de terceirizac;ao que ocorreu principalmente na decada de 1990, com a 

passagem das atividades dos Centros de Processamento de Dados (CPDs) das 

grandes empresas para empresas terceirizadas. Outra observac;ao interessante e que 

as empresas transnacionais se instalaram no Pais em basicamente dois periodos: 

antes dos anos de 1980 e no periodo de 1995 a 1999. 

Figura 2.5- Estrategia de cria~ao das empresas por periodo de cria~ao 

Anterior a 1980 - 1984 1985 - 1989 1990 - 1994 1995 - 1999 1999 - 2002 

1980 

Fonte: Pesquisa MIT-Softex, 2003 
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• Padr6es de Concorrencia da IBSw (modelos de neg6cios) 

0 entendimento dos padroes de concorrencia nessa industria e matizado pelas 

estrategias de desenvolvimento e comercializa98o de produtos e servigos. A divisao 

produto/servil;:o incorpora, portanto, uma perspectiva de alta relevancia para se 

compreender as diferentes dinamicas concorrenciais e as exigencias de capacita<;ao na 

industria de software, embora apresentem urn alto nivel de agrega<;ao. Prosseguindo

se na desagrega<;ao dentro de produtos e servi<;os, chega-se as cinco categorias de 

modelos de neg6cios. 

Os servicos de baixo valor agregado envolvem normalmente aspectos como a 

manuten<;ao de software ou a gera<;ao de c6digo. Sao servi<;os que demandam 

conhecimentos mais basicos de programa<;ao. Ja os servicos de alto valor agregado 

referem-se a conhecimentos e capacidades mais abrangentes, como e o caso do 

desenvolvimento sob encomenda, que envolve desde a analise de requisites ate o 

conhecimento de regras de neg6cios. Ou como o caso de P&D subcontratada. 

Os produtos, por sua vez, demandam outros tipos de capacidade e sao mais 

escalaveis. Em contrapartida, demandam maior investimento em marketing, canais de 

comercializa98o, etc. Dividem-se em: 

• Pacotes, que sao produtos finalizados, cujos exemplos classicos sao as suites 

de escrit6rio (processadores de texto, planilhas, etc.); 

• Componentes e software embarcado, que sao programas ou retinas que se 

acoplam a urn programa maior (por exemplo urn corretor ortografico no MS

Word), no primeiro caso, e a urn equipamento no segundo caso (celulares, 

autom6veis, impressoras, etc.); 

• Produto customizilvel, que se situa na fronteira entre produtos e servi<;os, e 

envolve normalmente uma solu<;ao nuclear (kernel) que se mantem em todas as 

vendas, mas requer adapta<;ao e desenvolvimento especifico substancial para 

cada cliente. 0 caso classico eo de urn ERP. Mais detalhamentos sabre esta 

conceitua<;ao podem ser encontrados na Pesquisa MIT-Softex. 
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A seguir e apresentada a distribuic;:ao da amostra em func;:ao dos padroes de 

concorremcia, denominados da Pesquisa MIT-Softex como Modelo de Neg6cios. 

Tabela 2.6 - Modelos de Negocios identificados na Amostra. 

Faturamento Empregados Exportag6es(n=17) 

(n=45) (n=46) 
13 

Modele de Negocios R$milh6es % % R$ milhoes % US$ 
milh6es

14 

Pacotes n.d.
15 n.d. n.d. 

Embarcado/Componentes 511 13,1 4.003 24,1 63,8 75,9 

Produtos customizaveis 385 9,9 3.407 20,1 14,8 17,6 

Servigos de alto valor 2.423 62,4 3.563 21,5 4,3 5,2 

Servigos de baixo valor 563 14,5 5.605 33,8 1,2 1,4 

TOTAL 3.883 16.578 84,1 

Fonte: Pesquisa MIT-Softex, 2003 

Verifica-se que as empresas de servic;:os de alto valor (desenvolvimento sob 

encomenda) respondem por mais de 60% da comercializac;:ao total da amostra, 

seguidas por empresas em servic;:os de baixo valor. Portanto as empresas que tern 

servic;:os em seu modelo de neg6cios sao responsaveis por mais de 2/3 dessa 

comercializac;:ao. 

Em contrapartida, as empresas de servic;:os de baixo valor empregam o maior numero 

de pessoas, seguidas pelas empresas de software embarcado/componentes. Estas 

ultimas, por sua vez, realizam mais de 2/3 das exportac;:oes totais da amostra, seguidas 

pelas empresas de produtos customizaveis. 

13 Efetivos CL T mais estagiarios, que representam menos de 5% do total na amostra. 
14 1 US$ d61ar = R$ 2, 3504 
15 As firmas que adotam o modelo de negocios do tipo Pacote nao informaram dados quantitativos. 
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• Tecnologia- acesso e atualiza~ao 

A maior parte do acesso a tecnologia e do processo de atualiza~ao tecnologica ocorre 

dentro das proprias empresas. Entretanto, a intera~ao com universidades, 

principalmente por meio de instrumentos formais (convenios), e bern maior do que o 

perfil tfpico do setor. 

Quanto a origem da tecnologia das empresas entrevistadas: 

62% desenvolveram tecnologia na propria empresa, geralmente a partir de 

aprendizagem com produtos importados e desenvolvimento a partir de 

necessidades dos clientes, ou, no caso de multinacionais, por meio de 

importa~ao direta de tecnologia; 

20% utilizaram tecnologia desenvolvida nas universidades ou em parceria com 

universidades; 

18% partiram de desenvolvimento tecnologico a partir da base tecnica de um 

profissional treinado na universidade. 

Apesar de a origem da tecnologia ser majoritariamente intramuros, na defini~ao de 

seus modelos de negocios, ou a partir de defini~oes da matriz (transnacionais), a 

intera~ao com universidades para atualiza~ao tecnologica passou a ser estrategica. 

Quase 40% das empresas da amostra tern acordos ou contratos para o 

desenvolvimento tecnologico e 11% declaram buscar a universidade para a 

capacita~ao de seus profissionais. Entretanto 51% ainda interagem com a universidade 

apenas por meio da contrata~o de seus recursos humanos. 

Das empresas que tiveram a tecnologia originaria na universidade, 73% tern contratos 

ou convenios para atualiza~o e desenvolvimento tecnologico. Das que tiveram a 

tecnologia originada pela atua~ao de profissional treinado na universidade, 50% tern 

convenios e 10% utilizam a universidade para capacitar seus profissionais. Ja para 

empresas com tecnologia originaria na propria empresa, esses indices caem a 24 e 

14% respectivamente. Ou seja, a origem da tecnologia influencia significativamente a 

forma de atualiza~ao e desenvolvimento tecnologico. 
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• Exportac;:ao 

Das 45 empresas que responderam aos dados quantitativos da Pesquisa, apenas 17 

reportaram numeros de exportac;:ao. Utilizando-se outras fontes de referencia (midia, 

etc.), verifica-se que ha mais empresas exportadoras na amostra, entretanto, para 

efeito dos calculos apresentados aqui, foram consideradas apenas essas 17 empresas. 

Estas exportaram cerca de R$ 84 mil hoes em 2001, principalmente fazendo uso de 

canais internos de transnacionais (48%). Esta modalidade de estrategia de exportac;:ao 

engloba basicamente dois tipos de situac;:ao: 

a exportac;:ao da-se por meio da venda de produtos ou servic;:os para uma 

subsidiaria de uma multinacional, a qual, em func;:ao da qualidade ou do 

desempenho do produto ou servic;:o, influencia sua adoc;:ao na matriz ou em 

outras subsidiarias; 

a exportac;:ao da-se pela comercializac;:ao de produtos e servic;:os pela propria 

subsidiaria, como decorrencia de estrategia da corporac;:ao. 

Outra estrategia de exportac;:ao que se destaca e a alta porcentagem de empresas com 

filiais no exterior (28%) em comparac;:ao com a media nacional. Essas empresas se 

constituem, geralmente, em empresas lideres em suas categorias e exibem 

crescimento acima da media da industria de software. 

0 principal destino dessas exportac;:oes e o mercado norte-americana (80%), seguido 

de Europa (8%), Mercosul (5%), outros paises da America Latina (3%), Canada (2%), 

entre outros (2%). 

Dos R$ 84 milhOes, aproximadamente 45% estao concentrados em somente uma 

empresa multinacional que produz software embarcado em equipamentos de 

telecomunicac;:oes. Os demais destaques de exportac;:ao que se seguem sao de 

empresas de capital nacional na area de automac;:ao industrial (24%), automac;:ao 

comercial (16%) e ha uma pulverizac;:ao entre os demais setores. S6 nao foi relatada 

exportac;:ao nas empresas governamentais, empresas com produtos/servic;:os na area 

de educac;:ao e em gestao eletronica de documentos. 
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As pequenas empresas foram responsaveis por pouco mais de Y. do total exportado e 

as grandes por quase 70%. 

Ao se considerar a distribuic,:ao geografica, as exportac,:oes estao fortemente 

concentradas, em uma taxa ainda maior que a de distribuic,:ao das empresas. Do total 

exportado, aproximadamente 93% se concentram no Estado de Sao Paulo e 96% na 

Regiao Sudeste. 

Como ja registrado anteriormente, aproximadamente 76% das exportac,:oes sao de 

produtos embarcados e componentes. Somam-se a estes, aproximadamente, 18% de 

produtos customizaveis, totalizando 94% das exportac,:oes em produtos. 

• Cooperac,:ao entre Empresas 

De modo geral verificou-se pouca cooperac,:ao entre as empresas entrevistadas. 

Algumas delas participavam de cons6rcio para exportac,:ao, que iniciava atividades na 

epoca. 

Do ponto de vista de acesso e atualizac,:ao tecnol6gica por meio da cooperac,:ao entre 

empresas, esta modalidade foi praticamente inexistente. Apenas 1/5 das empresas 

indicou algum tipo de parceria e mesmo assim foram citadas parcerias mais voltadas a 

comercializac,:ao, como Value Added Resellers (VARs), que foi a mais citada. 

• Capacidade financeira das Empresas 

0 reinvestimento de capital proprio constitui a principal fonte de financiamento do 

crescimento das empresas. Entretanto, financiamentos governamentais (Prosoft, Finep 

e outros) e o capital de risco tem adquirido uma expressao significativa nos ultimos 

anos. Estas fontes de financiamento tem levado a uma modernizac,:ao na gestao e na 

orientac,:ao estrategica para o crescimento das empresas. 

Para a obtenc,:ao desses financiamentos as empresas tiveram que investir no 

aprimoramento, e por vezes na elaborac;:ao, de seu planejamento de neg6cios. Com a 

obtenc,:ao do financiamento ou aporte do capital de risco, houve com frequencia uma 

reestruturac,:ao dos processes de gestao, a introduc,:ao de procedimentos de qualidade e 

ate a implementac,:ao de processes de certificac,:ao em qualidade. Tambem foi comum a 
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contratagao de profissionais com maior experiencia nas areas tecnol6gicas e/ou 

comerciais. 

Outros aspectos interessantes quanta ao financiamento das empresas: 

0 Prosoft foi usado majoritariamente (82%) ate 2001 por pequenas empresas 

(segundo criteria BNDES- R$ 1,2 a 10 milhoes). 

As grandes empresas nao tiveram aporte de capital de risco. Novamente, ele 

foi utilizado majoritariamente pelas pequenas (60%), seguido por micro e 

medias empresas (20% cada). 

As grandes empresas optaram por reinvestimento, financiamento via Finep, 

venda de participagao para s6cios e venda de servigos para a matriz (ETNs). 

80% do aporte de capital de risco e 55% do Prosoft foram utilizados por 

empresas que tem forte interagao com universidades (convenios e contratos). 

• Barreiras ao crescimento da industria - percepgao do empresario 

Segundo as empresas entrevistadas, existe uma serie de barreiras ao desenvolvimento 

da industria. A maier parte delas diz respeito diretamente ao papel do governo, em 

pianos diversos, desde aspectos micro, como formulagao de mecanismos de incentive, 

ate ao plano macro de formulagao de politica. Outras dizem respeito a gargalos 

estruturais do processo de geragao e disseminagao de tecnologia em um PED como o 

Brasil. Para facilitar a composigao da visao empresarial, todos estes fatores foram 

apresentados conjuntamente. 
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Figura 2.6- Barreiras ao desenvolvimento da industria 

Ausencia de Polftica Industrial 

Falta de Mecanismos de Exporta.ao 

Poder de Compra do Governo 

Deficienda em Marketing 

Carga Tributaria/Salarios 

Burocracia 

Dificil relacionamento com Universidades 

Fonte: Pesquisa MIT-Softex, 2003 

As percepc;:oes dos empresarios acerca da priorizayao das barreiras variam, 

dependendo do setor onde atuam e do modo como atuam (modelo de neg6cios), 

principalmente quando envolve atividades de exportac;:ao. Variam ainda segundo o 

porte das empresas. Logicamente, as microempresas enfrentam problemas bem 

distintos daqueles das grandes, mas ha tambem gargalos estruturais que impactam 

todos os partes de empresa. 

As grandes empresas citam como a principal barreira a preferencia por tecnologia 

importada (deficiencia na imagem do software brasileiro), o que causa dificuldades na 

aquisic;:ao de software produzido no Brasil por parte dos grandes clientes estatais e 

privados. Ja as micro, pequenas e medias tern como principal barreira o acesso ao 

capital. A preferencia por tecnologia importada tambem aparece como barreira 

importante. As medias empresas tambem indicam a falta de mecanismos de incentive 

as exportac;:oes como principal barreira. 
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2.2.3. Quadro-resumo do diagn6stico da Industria Brasileira de Software (IBSw) 

em 2000 

Dada a quantidade de informagCies apresentadas nos itens anteriores, e apresentado a 

seguir urn quadro sintetizando os principais pontos levantados nos itens 2.1 e 2.2, os 

quais em parte serao retomados posteriormente. 0 quadro faz uma combinac;ao dos 

indicadores das Pesquisas do MCT -Sepin (2.1) com os da Pesquisa MIT-Softex (2.2), 

procurando preencher lacunas deixadas pelo primeiro, com os dados levantados e as 

extrapolac;:oes do segundo. 

Quadro 2.1 - Resumo do Diagn6stico da IBSw em 2000 

Caracteristicas 

Posis;llo no mercado 
internacional 

lndicadores macro: 

Comercializas;ao 
mercado interne 

Comercializac;:ao 
mercado externo 

N° de empregos 

N° de empresas 

Caracteristicas gerais da 
industria 

Origem de empresas 
(periodo e estrategia) 

Localizac;:ao geografica 

Porte das empresas 

Descri~ao 

7° mercado em 2000. Perfil semelhante ao da China. Concorrencia com 
China, india e novos PEDs emergentes como Israel, lrlanda e Russia. 

US$ 7,2 bilhoes 

US$ 100 milhOes 

158.353 

10.713 

Conjunto de realidades, mais do que identidade. 

Forte demanda do mercado interne. Desestimulo a exportac;:ao. 

Presen((a destacada de transnacionais - 80% do mercado interne. 

Pouca cooperac;:ao entre empresas- fraca mobilizac;:ao. 

Mercado fragmentado e pulverizac;:ao de capacidades. 

Niches de excelencia (setores mais competitivos) - excec;:ao ao perfil do 
mercado 

Predominio de empresas criadas a partir de outras empresas (spin-off de 
empresas). Decorrencia de terceirizac;:Oes nos anos de 1990. 

Empresas mais antigas tem maier porte, mas ha tambem pequenas 
empresas antigas (mudan((a de foco). Transnacionais instalam-se no Pais 
na decada de 1980 e no periodo 1995-99. 

Forte concentrac;:ao na Regiao Sudeste: 60% das empresas, 54% dos 
empregos, 96% das exportas;oes. Em segundo Iugar regioes Sui, Centro
Oeste e Nordeste. 

Predominio das micro (82%) e pequenas (22%) empresas em um total de 
10.713 empresas. Grandes empresas detem a maier parte dos empregos 
(59% de 158 mil), seguidas das pequenas (18%) e micro (15%). 
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Setores mais competitivos 

Modelo de neg6cios 
predominante 

Acesso e atualizagao 
tecnol6gica 

Exportagao 

Capacidade financeira 

Barreiras ao 
desenvolvimento da 
industria- visao dos 

empresarios 

Software bancario, automagao comercial, automagao industrial, software de 
gestao integrada e telecomunicagoes. 

Produtos customizaveis predominam em freqOE'mcia, mas servigos 
predominam em volume de comercializagao. Na exportagao predominam 
os produtos de software embarcado e componentes. 

0 perfil comum de acesso a tecnologia e com base em importagao de 
tecnologia. As empresas mais competitivas (Pesquisa MIT-Softex) agregam 
valor ( desenvolvimento) a tecnologia importada e aproximadamente 40% 

tem convenios com universidades. 

Baixa exportagao quando comparada com o mercado interne. Predominio 
de software embarcado e produtos customizaveis. Predominio das 
multinacionais. 

Reinvestimento predomina como fonte de financiamento. Capital de risco e 
Prosoft tem maior impacto nas pequenas e medias, mas volume ainda e 
pequeno. 

Preferencia por tecnologia importada e a barreira mais freqOente. E 
prioridade para grandes empresas e aparece em segundo plano para 
micro, pequenas e medias. Acesso a capital e a principal barreira para 
MPMEs. Ausencia de uma politica industrial e falta de mecanismos de 
incentive as exportagoes sao a terceira e quarta barreiras mais freqoentes. 

Os dados apresentados ate aqui permitem a atribui9ao de valores das variaveis 

end6genas (e de algumas variaveis ex6genas) da cena de chegada em 2000. Para 

melhor identifica~o e entendimento do conteudo das variaveis ex6genas (sua 

forma9ao, complexidade), no ano 2000 e mesmo no inicio dos anos de 1990, 

apresenta-se a seguir a trajet6ria da IBSw na decada de 1990. 
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2.3. TRAJETORIA DA INDUSTRIA BRASILEIRA DE SOFTWARE (IBSW) NA DECADA 

DE 1990 

Este item apresenta urn panorama da trajet6ria da IBSw na decada de 1990, fazendo 

urn retrospecto hist6rico e economico dessa industria, procurando-se destacar o 

comportamento das variaveis ex6genas e end6genas. 0 item principia apresentando 

urn breve resume da evoluc;:ao do contexte que abrangeu a IBSw, destacando aspectos 

dos impactos globais no desenvolvimento economico e tecnol6gico do Pais e na IBSw. 

Posteriormente, sao abordados em maier detalhe os principais impactos decorrentes 

da abertura economica para as variaveis end6genas e ex6genas, em especial a 

instalac;:ao de ETNs no Pais. 

2.3.1. Contexto e IBSw 

No inicio dos anos de 1990, o Brasil passava por fortes mudanc;:as quanto ao seu 

posicionamento macroeconomico. lniciava-se uma abertura de mercado que traria 

repercussoes profundas na trajet6ria do Pais. 

Segundo Dagnino (2003), ha evidencias de que o processo que se instaurou ao Iongo 

da decada de 1990 levou a uma diminuic;:ao do tamanho economico do setor industrial 

nacional, tanto no que tange ao emprego quanto ao volume do capital fixo e circulante, 

como conseqOencia da rapida introduc;:ao de novas tecnologias no processo de 

produc;:ao e circulac;:ao de mercadorias. 0 autor aponta que, entre 1991 e 2001, no 

Pais: 

do ponte de vista quantitativa, o crescimento economico medic anual foi inferior a 

2% e deixaram de ser criados 3,2 milhOes de postos de trabalho; 

do ponto de vista qualitative, o coeficiente importayao/consumo de bens industriais 

passou de 6 a 15%, indicando que em segmentos como o de eletroeletronicos 

houve uma substituic;:ao de empregos brasileiros, com certo nivel salarial e 

qualificac;:ao, pelos gerados no estrangeiro; 

do ponte de vista da composic;:ao do mercado, no inicio do seculo XXI, das 500 

maiores empresas, as de propriedade estrangeira, situadas em segmentos 

especialmente intensives em tecnologia, sao responsaveis por 46% da produc;:ao 
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(em 1985 respondiam por 29%). Tambem entre as 500 maiores empresas, as de 

propriedade estrangeira controlam 92% do segmento eletroeletronico, 85% do de 

autom6veis, 78% do de computac;:ao e 74% do de telecomunicac;:oes. 

Quante a aspectos tecnol6gicos: 

entre 1992 e 1997, quando o PIB aumentou 23%, a importac;:ao de tecnologia 

(licenciamento, patentes) cresceu 1.000%, mas ao contrario de palses emergentes 

da Asia, onde a importac;:ao de tecnologia alavanca P&D locais e promove aumento 

de produc;:ao e exportac;:ao de bens intensives em tecnologia, o que nao ocorreu por 

aqui; 

entre 1990 e 2000 o deficit de nossa balanc;:a desse tipo de bens com os paises 

avanc;:ados aumentou nove vezes. 

Como reportado pela Pesquisa MIT-Softex e explicitado por outros indicadores, o 

crescimento eo processo de reorganizac;:ao economica da IBSw nao estiveram imunes 

a implantac;:ao deste modele. Em grande medida, como sera observado, os impactos 

causados na industria e nos setores intensives em tecnologia tambem se verificaram 

na IBSw. Entretanto, em alguns aspectos essa industria teve urn comportamento 

diferenciado. 

Com a abertura de mercado, a importac;:ao de novas tecnologias e a sua disseminac;:ao 

nos diferentes setores economicos, automatizando processes, aumentando a 

produtividade, etc., ocorreram, simultaneamente: 

forte crescimento e expansao da IBSw; 

redefinic;:ao dos processes de aprendizagem tecnol6gica - com a abertura, o 

desenvolvimento de software, antes realizados majoritariamente em atividades de 

P&D internas as grandes empresas, passa a se dar pela aprendizagem e 

agregac;:ao de valor ao produto importado, iniciando-se frequentemente a partir da 

func;:ao de representante do produto no Pais; 

alterac;:ao dos modelos de neg6cios, das capacitac;:oes necessarias para a conduc;:iio 

do neg6cio, etc., com relac;:ao ao periodo anterior. 
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Por urn lado, a estabilizayao economica, a queda nos prec;:os de equipamentos e a 

expansao da Internet no Brasil deram suporte ao crescimento vigoroso da IBSw. Por 

outre, a ausencia de urn projeto nacional, a reduc;:ao significativa do papel do Estado 

como indutor do desenvolvimento tecnol6gico, o estimulo ao investimento externo e a 

instalac;:ao de ETNs no Pais levaram a urn crescimento bastante heterogeneo da IBSw. 

Esses dois movimentos, aparentemente contradit6rios, balizam o tratamento conferido 

aos pr6ximos itens. 

2.3.2. lndicadores do crescimento da IBSw 

Entre 1991 e 2001, a participac;:ao do segmento de software como porcentual do PIB 

mais do que triplicou, passando de 0,27% para 0,71%, e a sua participac;:ao no 

mercado de TICs passou a ser de 66% 

0 grafico a seguir apresenta a comparac;:ao entre o crescimento da IBSw, o 

crescimento da economia como urn todo, e o crescimento das Tecnologias da 

lnformac;:ao e Comunicac;:ao (TICs). 

Figura 2. 7- Quadro comparativo de crescimento da IBSw- Taxa media anual de 
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25 

21 

20 

15 

10 

5 

0 

1991/1996 

.. 
·10 

Fonte: Pesquisa MIT-Softex,2003 

5 

58 

•ncs 
EJPNB 

· esw 

1991/2001 

13 



Observamos, no grafico anterior, o desempenho superior da IBSw com rela9ao a 

economia como um todo. Observamos tambem o impacto que a desvaloriza9ao 

cambial de 1999 teve sabre a economia como um todo, incluindo a IBSw. Entretanto, 

mesmo naquele periodo, ela manteve desempenho superior a economia em geral. Na 

Figura 2.7 evidencia-se o crescimento media da IBSw acima do PNB e, nos periodos 

mais recentes, taxas de crescimento destacadas com rela9ao as TICs e ao PNB. 

Em contrapartida, a IBSw assemelha-se aos demais segmentos da industria brasileira 

quanta a importa9ao de tecnologia. Segundo dados do Banco Central, de 1993 a 2000, 

a importa9ao de software cresceu 15 vezes. Ela teve um crescimento de 1.421 %, 

passando de US$ 72 mil para US$ 1.023 mil. 

Buscando-se comparar o comportamento do crescimento da IBSw com outros 

segmentos industriais, apresentamos a tabela a seguir. 

Tabela 2.7- Comparacao da IBSw com a industria brasileira 

Software Total da industria 

Crescimento de vendas 

1995-2000 (%) 

Crescimento no n° de empregos (%) 

Valor adicionado/Empregados 

(103 R$- 1999) 

Fontes: 

24% 

7% 

97 

Ministerio da Fazenda, IBQP-PR e IBGE para valores da industria; 

MCT/Sepin e Pesquisa MIT-Softex, para o software; 

2% 

-1% 

26/60 (SIT*) 

- Setores Intensives em Tecnologia- media de nove (9) setores em um conjunto que engloba desde 

industria farmaceutica, eletronica ate industria aeroespacial - IBQP-PR 
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Pode ser observado o forte desempenho, em compara9ao com o restante da 

economia. Observa-se tambem o destaque da IBSw com rela9ao a outras industrias 

intensivas em tecnologia (R$ 97 mil versus R$ 60 mil de valor adicionado por 

empregado), como a aeroespacial, a de eletroeletronicos, etc. Ou seja, apesar da forte 

importa9ao de tecnologia ocorrida nos a nos de 1990 e da entrada de ETNs no mercado 

brasileiro, houve tambem, em fun9ao do intense ritmo de inova9ao que caracteriza o 

setor de sw em todo o mundo, desenvolvimento tecnol6gico e significativa agrega9ao 

de valor a estas tecnologias. Houve tambem crescimento no numero de empregos no 

setor, ao passo que no restante da economia ocorria uma retra9ao. Esse crescimento, 

inclusive, foi maior na industria de software que em setores relacionados as TICs. Em 

parte isso e explicado pela forte redu9i:io da participa9i:io nacional na industria de 

hardware e pela migra9ao de profissionais para a industria de software (Botelho et al., 

1999). 

A figura a seguir ilustra este crescimento. De 1994 a 1999 houve incremento de 

aproximadamente 37% em postos de trabalho. Grande parte desses postos gerados, 

entretanto, foi de baixa qualifica9ao. Ha que ressaltar, para que se tenha urn correto 

entendimento do processo que se verificou que em 2000, dos 140 mil postos, 

aproximadamente 42% eram de processamento de dados e somente 19% de 

desenvolvimento de programas (MCT- Sepin/Rais 2001). Essa propor9ao relativa dos 

empregos de alta e baixa qualifica9i:io parece caracterizar uma situa9ao distinta da 

comumente divulgada. 
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Figura 2.8- Evolu!fiio do numero de empregos na IBSw16 
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Fonte: Sepin/Rais 2001 

Tambem houve significative crescimento do numero de empresas na decada de 1990. 

No perfodo de 1994 a 1999 houve crescimento de 7.009 para 10.713 empresas (52%). 

Esse crescimento pode ser explicado por uma serie de fatores, entre os quais: 

a terceiriza9ao dos centres de processamento de dados (CPDs) de grandes 

empresas privadas; 

a forte enfase na cria9iio de empresas por recem-formados ou por profissionais de 

empresas privadas e nacionais como op9ao para fugir ao desemprego; 

a montagem de uma rede de distribui9ao e de assistencia tecnica para as ETNs que 

se instalaram no Pais. 

16 
Os empregos registrados pela Base Rais somente incluem a modalidade CL T. Terceirizat;:oes, 

estagiarios e outras modalidades de contratat;:ao pelas empresas nao sao aferidas. Portanto, estima-se 
que o numero real de empregos era de 30 a 40% superior a este valor. 
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2.3.3. Cena inicial e trajet6ria da IBSw nos anos de 1990 

Segundo Weber (1997), as estrategias de desenvolvimento da industria de software no 

Brasil podem ser classificadas em duas fases relacionadas a hist6ria economica 

brasileira: 

a) ate 1989, em um contexte de substituit;:ao de importat;:6es; 

b) a partir de 1990, em um contexte de "competit;:ao global". 

Embora o foco de interesse deste trabalho seja a decada de 1990, e importante 

ressaltar que o desenvolvimento da IBSw somente foi possfvel a partir dos resultados 

decorrentes da reserva de mercado. 

Nao h8 um consenso sabre os resultados da politica de reserva de mercado em 

informatica. Alguns autores (Tigre et al., 2001; Botelho et al., 1999) argumentam que 

as polfticas de liberayao das importat;:6es, que se seguiram a reserva de mercado, 

vieram corrigir distory6es causadas por essa polftica (reserva), como o alto pret;:o de 

produtos para o consumidor final, atraso na disseminat;:ao de novas tecnologias no 

mercado brasileiro, etc. Outros autores (Weber, 1998; Marques, 2002; Evans, 1995) 

ressaltam que a polftica de liberayao do mercado de TICs decorreu basicamente da 

pressao dos EUA em funt;:ao de seu interesse no mercado de informatica brasileiro. 

Avaliando a contribuiyao de autores que tratam deste tema e as entrevistas realizadas, 

pode-se afirmar que a reserva de mercado possibilitou a criat;:ao da base de 

sustentat;:ao para o desenvolvimento da industria de software no Brasil. 

Nos anos de 1970, e principalmente nos de 1980, as empresas de software surgiram 

como decorrencia de investimentos estatais das citadas polfticas de desenvolvimento 

industrial e cientffico-tecnol6gico, entre elas as que promoviam a reserva de mercado. 

No ambito cientffico-tecnol6gico, a reserva de mercado permitiu capacitat;:ao e 

ampliayao do numero de profissionais de Ciencia da Computayao e areas 

assemelhadas, criat;:ao e ampliat;:ao de curses de graduayao, curses de especializat;:ao, 

laboratories e institutes de pesquisa. No ambito empresarial, a politica de reserva de 

mercado contribuiu para o crescimento de empresas e a formayao de uma perspectiva 

nacional para essa industria. Tambem criou condit;:6es para aliant;:as estrategicas entre 
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empresas estrangeiras e nacionais, o que permitiu a transferencia de tecnologia e a 

capacita9ao tecnol6gica em nichos como o setor bancario e de telecomunica96es. 

Este conjunto de fatores levou a cria9ao de uma dinamica de desenvolvimento 

cientifico-tecnol6gico semelhante a dos PDs, inclusive estruturando uma teia de 

rela9oes qualitativamente proxima. 

Marques (2002) destaca que a "( ... ) reserva de mercado se resumiu a uma alian9a 

ins61ita formada, diz-se, no ran9o da ditadura militar, entre partes da esquerda, 

empresarios astuciosos e a direita nacionalista" (p. 105). 

De fato, havia uma visao e interesses comuns unindo professores universitarios 

("guerrilheiros tecnol6gicos", segundo Adler (1987), oficiais militares engenheiros e os 

administradores de empresas estatais·. Estes grupos dispares de profissionais, 

interagiam em congressos, semimirios, emitindo e recebendo sinais de relevancia, que 

convergiam: "Todos compartilhavam a ideia de que dominar a tecnologia dos 

computadores era uma questao estrategica para um pais como o Brasil" (Marques, 

2002, p. 108). 

A existencia de um projeto nacional, com recursos, instrumentos de politica, etc., levou 

a cria9ao de condi96es favoraveis ao investimento privado em atividades de P&D. lsso 

promoveu a existencia de projetos cooperativos de desenvolvimento e a cria9ao de 

empresas de maior porte e estrutura9iio do que as que usualmente operavam na 

decada de 1990 (Stefanuto, 1993; Gomes, 1995; Dagnino, 2003 ). 

Portanto, como em outros pafses, inclusive PEDs, a Industria Brasileira de Software 

(IBSw) surge junto com a industria de hardware e desenvolve-se a partir dela. 

Entretanto, na decada de 1990, a IBSw passa por uma total reformula9ao em fun9iio da 

abertura economica por que passou o Brasil, como ja comentado. 

No infcio da decada de 1990, o Brasil era o sexto mercado de informatica do mundo, 

com um total aproximado de US$ 6,6 bilhoes. Destes, aproximadamente US$ 1 bilhao 

eram provenientes de software, quatro vezes o tamanho do mercado indiano (Schware, 

1992). 

Naquela epoca, a industria de software estava fortemente imbricada com a industria de 

hardware. Segundo dados da extinta Secretaria Especial de Informatica (SEI), as sete 
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maiores empresas de hardware17 respondiam por aproximadamente 75% da 

comercializa~tao de software no Pais. Entretanto, a participa~tao das empresas de 

capital nacional era muito maier que atualmente: aproximadamente 50% do mercado. 

Essas empresas de capital nacional eram empresas de hardware que cresceram em 

fun~tao das condi96es criadas pela reserva de mercado nos anos de 1980, voltadas 

para o atendimento do setor bancario, de telecomunica~toes e governo. Os modelos de 

neg6cios predominantes eram os que se davam por intermedio do software embarcado 

em equipamentos (mini e microcomputadores) e da integra~tao de sistemas. 

Com a abertura economica e a retra~o do papel do Estado, a cria9ao de empresas de 

software passou a acontecer, com maier freqOencia, dissociada dos projetos ·de 

desenvolvimento tecnol6gico. 0 desinteresse do grande capital privado nacional em 

investir na cria~o e/ou estrutura~tao de empresas parece ter deixado urn espa9o a ser 

ocupado por pequenas empresas que foram capazes de aproveitar oportunidades 

pontuais de mercado. 

As organizacoes publicas e privadas nao tinham incentives para concertar suas 

iniciativas de produ!fao de software. A ausencia de urn projeto nacional e de projetos de 

desenvolvimento setorial inibiu a cria9ao de uma identidade corporativa ou industrial 

para a IBSw. Nao houve, portanto, fatores que induzissem a forma~tao de uma cultura 

institucional, de desenvolvimento de capacidades especificas ou cria9ao de uma base 

tecnol6gica com visao de mais Iongo prazo. 

Muitas empresas de software originaram-se de antigas empresas de hardware ou de 

grandes usuaries, que desenvolviam software in house, levando a gera~tao de spin-offs 

desprovidos de uma cultura integradora do processo de produ~tao de software e com 

escassa capacidade para estabelecer la~tos de coopera~tao entre eles. 

Em contrapartida, a restrita utiliza~tao da tecnologia de software nos diversos tipos de 

usuaries finais, governo e empresas, ocasionava uma demanda pouco sofisticada e 

pulverizada, a exce~tao dos niches, ja citados anteriormente. Como decorrencia, a 

industria que se desenvolvia apresentava uma forte fragmenta~tao regional, 

17 IBM, Unisys, Edisa, Medidata, ABC-Bull, Sisco e Cobra. 
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desorganizac;:ao em seu processo de crescimento, pouca especializac;:ao e foco 

estrategico. 

Com a intensa importac;:ao de tecnologia e instalac;:ao de ETNs no Pais, o modele de 

neg6cios vifwel para a maior parte das empresas de capital nacional foi o baseado em 

produtos customizados e no desenvolvimento sob encomenda para clientes 

especificos, agregando seu conhecimento de regras de neg6cios a esses produtos. 

Produtos assim desenvolvidos pelas empresas de capital nacional podiam entao 

concorrer em custo e qualidade com soluc;:oes envolvendo produtos mais genericos e 

custos bern mais elevados, oferecidos pelas ETNs. A comercializac;:ao de pacotes 

(maior e mais lucrativa fatia de mercado), no entanto, era dominada por ETNs. 0 

quadro resultante foi um alto volume de importac;:ao de software; quase US$ 1 

bilhao/ano no final da decada de 1990, conforme citado anteriormente. 

Esses diversos aspectos parecem ser o resultado da pouca considerac;:ao que o 

governo tinha acerca da importancia da tecnologia de software e de uso do mercado 

interne como plataforma para atingir o mercado externo. 

2.3.4. Subsistemas de empresas transnacionais 

Aparentemente contrario a este posicionamento geral do governo (reduc;:ao da 

regulac;:ao, induc;:ao, etc.),· algumas ac;:oes conduzidas pelo Ministerio da Cil3ncia e 

Tecnologia (MCT) nos anos de 1990 foram as (micas concernentes ao 

desenvolvimento de TICs no Pais, em especial relativas ao desenvolvimento da IBSw. 

Entre elas, um dos principais instrumentos implementados para o desenvolvimento das 

TICs foi a Lei n° 8.248/91. Essa lei tinha por objetivo criar mecanismos alternatives para 

preservar os fabricantes de hardware locais e as atividades de P&D no setor de TICs18
. 

Tinha tambem o objetivo de atrair as atividades de P&D das ETNs para o Pais. A 

filosofia da lei era a de oferecer isenc;:oes fiscais para empresas que se 

comprometessem com certos niveis de produc;:ao locais e de desenvolvimento de 

atividades de P&D. 

18 
Conforme levantado nas entrevistas e citado em Botelho et al. (1999). 
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A polftica possuia quatro tipos de incentive. Primeiro, os beneficios fiscais consistiram 

em uma renuncia no lmposto sobre Produtos lndustrializados (I PI), tendo por resultado 

uma redu9ao de 15% no custo de produ9ao final. Em segundo, urn desconto de 50% 

no lmposto de Renda, em despesas de P&D, foi colocado a disposi9ao das firmas em 

todos os setores industriais 19
. Em terceiro Iugar, urn desconto de 1% no lmposto de 

Renda para empresas que investissem em firmas de TICs, com dura9ao ate 1997. Em 

quarto, as polfticas de compras governamentais favoreceram a aquisi9ao de bens 

desenvolvidos e produzidos em Brasil, enquanto estes ultimos tivessem pre9os 

simi lares aos dos equipamentos importados. 

Para usufruir estes beneficios fiscais era exigido das empresas que investissem ao 

menos 5% do seu faturamento (excluindo software e servi9os profissionais) em 

atividades de P&D, sendo que ate 3% poderiam ser em atividades internas e 2% 

deveriam ser com os projetos comuns com universidades, institutes de pesquisa ou em 

programas governamentais. 

Essa lei vigorou ate o ano 2000, quando foi modificada pela Lei n° 10.176/01, com os 

mesmos principios e instrumentos basicos, entretanto estabelecendo porcentuais de 

aplica9ao dos incentives aplicados obrigatoriamente nas regioes Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste do Pais. 

De 1993 a 2001 (novembro) a Lei n° 8.248/91 beneficiou 248 empresas 

(majoritariamente empresas de hardware e telecomunica96es). As tabelas a seguir 

apresentam os valores e a utiliza9ao dos recursos referentes aos 5% do faturamento 

investidos em P&D. De 1991 a 2001, os investimentos em P&D totalizaram R$ 3.354 

milhoes, assim distribuidos: 

19 Entretanto medidas ao final dos anos de 1990 restringiram este incentive a ate 4% do Impasto de 
Renda total. 
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Tabela 2.8- Distribuil(ao dos investimentos em P&D- Lei 8248/91 de 1991 a 2001 

P&D nas empresas 

P&D nas institui9oes de ensino e pesquisa 

Programas prioritarios (PPI): 

Fonte: MCT- Seitec, 2004 

R$ 2.058 milhoes 

R$ 1.171 milhoes 

R$ 125 milhoes 

61% 

35% 

4% 

Os principais Programas Prioritarios em Informatica (PPI) que receberam recursos 

oriundos da Lei de Informatica foram: a Rede Nacional de Pesquisa (RNP), o Programa 

Tematico Multi-institucional em Ciemcia da Computa<;ao (Protem-CC) e o Programa 

Nacional de Software para Exporta9ao (Softex). Esses programas serao apresentados 

no Capitulo 3. 

Os principais investimentos em atividades de P&D, internas as empresas, foram: 

Tabela 2.9 - Distribui~tao dos investimentos em atividades internas de P&D 

-Lei 8248/91 de 1991 a 2001 

P&D nas empresas R$ milhoes % 

Software 650 31,58 

Sistemas 600 29,15 

Hardware 205 9,96 

Sistema de Qualidade 153 7,43 

Outros 450 21,87 

Fonte: MCT-Seitec, 2004 

Os investimentos realizados em lnstituiyoes de ensino pesquisa contemplaram 251 

institui9oes, cuja aplicayao se deu principalmente nas seguintes areas: 
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Tabela 2.10 -lnvestimentos em P&D atraves de lnstitui~oes de Ensino e Pesquisa 

-Lei 8248/91 de 1991 a 2001 

P&D nas institui~oes de E&P R$ milhoes 

sw 320 

Sistemas 212 

Treinamento 130 

Pesquisa Academica 130 

Laboratories 115 

Outros 264 

Fonte: MCT-Seitec, 2004 

% 

27,33 

18,10 

11,10 

11,10 

9,82 

21,87 

Observamos nas tabelas acima que, apesar de os incentives terem sido usufruidos 

principalmente por empresas de hardware, o destine das aplicac;:oes foi o 

desenvolvimento de software e a integrac;:ao de sistemas. 

Para identificar o tipo de organiza<;:ao de destine das aplicac;:oes em P&D, realizadas 

em convenio com instituic;:oes de ensino e pesquisa, de maneira mais desagregada, 

obtivemos as seguintes informac;:oes: 

Tabela 2.11 - Distribui~ao dos investimentos de P&D em Institutes de Pesquisa, 

Universidades e Programas Prioritarios 

Lei 8248/91 -1991 a 2001 

APLICA<;:AO EM CONV~NIO: VALOR (R$ milh5es) 
ANOBASE 

INSTITUTOS DE % 
UNIVERSIDADES 

% PROGRAMAS % 
TOTAL 

PESQUISA TOTAL TOTAL PRIORITARIOS TOTAL 

1998 131,58 66,91 35,45 16,73 32,18 16,36 199,21 

1999 140,80 75,60 25,91 13,91 19,55 10,49 186,26 

2000 174,68 77,07 39,91 17,61 12,06 5,32 226,64 

2001 148,17 86,41 20,01 11,67 3,31 1,92 171,49 

TOTAL 595,22 75,96 121,28 15,48 67,10 8,56 783,60 

Fonte: MCT-Seitec, 2004 
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A partir dos dados da tabela 2.11 observamos que os investimentos em P&D: 

a) nos institutes de pesquisa privados crescem proporcionalmente a cada ano, 

atingindo o porcentual de 86,41% em 2001; 

b) nas universidades, oscilam em torno de 15%; 

c) sofrem anualmente uma redugao significativa nos Programas Prioritarios, ate 

atingir o porcentual de 1,92% no final desse periodo. 

ldentifica-se, portanto, um crescente estreitamento do relacionamento das ETNs com 

institutes de pesquisa privados, cuja genese analisamos a seguir. 

Na primeira metade da decada de 1990, havia algumas ETNs ja residentes no Pais 

(como IBM, Siemens, Ericsson, etc.), e outras aqui vieram se instalar, como Motorola, 

Lucent, etc
20

. Elas iniciaram grandes projetos de P&D, que permitiram o 

desenvolvimento de capacidades internas e o fortalecimento dos atores locais: lideres 

de projetos de desenvolvimento e, indiretamente, ate as pr6prias presidencias. 

No universe das ETNs, cada unidade ou conjunto de unidades em determinado pais 

concorre com as dos demais paises. 0 desempenho e a capacidade de realizagao das 

filiais lhes concede prestigio, poder politico e maier autonomia com relagao a matriz; ao 

mesmo tempo, aumentam sua capacidade de atrair para o pais em que estao 

localizadas maiores investimentos da holding. A implantagao da lei veio catalisar e 

potencializar esta dinamica, no Brasil, uma vez que criou condigoes de atratividade 

para o desenvolvimento de projetos locais de desenvolvimento e, assim, pede 

desencadear um ciclo virtuoso de lucratividade e expansao. 

Como resultado, ao Iongo dos anos de 1990, as principais filiais de ETNs localizadas 

no Pais foram adensando sua rede de P&D. lnicialmente mediante contratos com 

universidades, institutes publicos de pesquisa e tambem com empresas de consultoria. 

A partir da segunda metade dos anos de 1990, houve um aprimoramento dos arranjos 

institucionais capitaneados pelas ETNs para a geragao de P&D. Em vez de aplicar os 

2% do faturamento que facultava a Lei n° 8.248/91, em universidades e institutes de 

2° Casas relatados no trabalho de campo da Pesquisa MIT-Softex. 
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pesquisa ja consolidados e com maior experiemcia, foram privilegiados novos institutes, 

de natureza privada. Com a instala9ao desses institutes privados, ampliou-se o 

investimento em forma9ao de recursos humanos, a cria9ao de programas de 

gradua9ao e p6s-gradua9ao, etc.. mais focados em temas de interesse das ETNs. 

Muito do capital humano acumulado por meio desse processo, que entao se 

consubstanciava nos profissionais que haviam passado por universidades e institutes 

publicos de pesquisa, ou ainda se encontravam nestes, e que no passado se pretendia 

que fosse utilizado pelas empresas de capital nacional, passou a ser aproveitado pelas 

ETNs. 

A tabela a seguir apresenta alguns desses principais institutes privados e principais 

clientes, relacionados com estes por asteriscos. 

Tabela 2.12 -lnstitutos de Pesquisa benefichirios da Lei 8248/91 

1993-2002 INFORMAT CPqD !PT CITS ELDORADO FITEC PPI UNIVERSIDADES 

R$ milhoes 177 86 60 59 49 25 121 n.d 

IBM • • 

HP • • • • 

DELL • • 

ERICSSON • • 

MOTOROLA 

SIEMENS • • • 

LUCENT • 

SOLECTRON • • • 

JABIL • • 

FLEXTRONICS • 

CELESTICA • • 

Fonte: MCT-Seitec, 2004 

Obs: n.d. - nilo disponivel ; PPI - Programas Prioritarios em Informatica. 

Os institutes tern como fun~o principal a contrata9ao de recursos humanos, 

qualificados para o desenvolvimento de projetos. a maior parte de desenvolvimento de 

software. Sao tambem responsaveis pela contrata9ao de projetos com as 
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universidades, ou ainda pela capacitayao ou adapta\(80 da m8o-de-obra academica 

para a presta\(80 de servi9os nas ETNs. 

Estas rela\(5es entre ETNs e institutes privados e universidades adquiriram grande 

sinergia. De fato, aproveitando-se da politica que caracterizou o governo durante a 

decada de 1990, de favorecimento ao capital estrangeiro, e que no caso do setor de 

software, em fun98o de sua alta intensidade tecnol6gica, se materializou sob a forma 

de uma lei de renuncia fiscal para a P&D, as ETNs criaram verdadeiros subsistemas de 

P&D. Uma das razoes que nos motivaram a ado\(80 dessa denomina\(80 e sua simetria 

com o que Stefanuto (1993) denominou de subsistemas de C&T ao referir-se ao 

conteudo e a forma que assumiu a politica de C&T brasileira a partir do inicio dos anos 

de 1980. 

Nessa epoca, o governo militar decidira abandonar sua polltica de indu98o generica ao 

desenvolvimento para priorizar alguns setores que considerava estrategicos 

(telecomunica\(5es, aerom!utica, petr61eo, etc.). Como resultado, geraram-se arranjos 

que envolviam la9os institucionais formais e informais, mecanismos de financiamento, 

politicas especificas para este fim e como decorrencia uma teia de rela96es 

envolvendo institutes de pesquisa, universidades e empresas estatais e privadas. Dado 

que podiam ser entendidos como uma especie de subsistema de desenvolvimento 

cientifico-tecnol6gico, esses arranjos forram assim denominados. 

Os novas arranjos que se formaram na decada de 1990, para o desenvolvimento de 

software, implicaram uma inflex8o no estilo de politica de C&T. 0 papel que caberia ao 

Estado, como principal investidor e indutor da pesquisa, passou a ser ocupado pelas 

ETNs (embora com interesses e formas de a\(i'io compreensivelmente distintos). 

Os institutes de pesquisa privados demandam um numero significative de profissionais 

qualificados, que eram recrutados nas principais universidades do Pais (Campinas, 

Sao Paulo, Curitiba, Porto Alegre, etc.). Como ja assinalado algumas vezes, as 

capacita9oes requeridas desses profissionais nao eram supridas pelas universidades, o 

que levava os institutes a desenvolverem a\(5es para treinamento na propria 

universidade ou dentro das pr6prias ETNs. 

Embora ocorresse um fluxo de profissionais e de conhecimentos entre ETNs, 

universidades e institutes, isso se dava de forma qualitativamente distinta do que 
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ocorria na decada de 1980. 

A rela<;ao universidade/empresa que se estabeleceu, no caso das ETNs do setor de 

software, possui caracteristicas distintivas bastante marcantes. Por urn lado, a 

dissemina<;ao dos resultados de P&D era bern mais restrita e, por outre, nao havia urn 

objetivo intrinseco de fortalecer a comunidade de pesquisa. Alem disso, havia pouca 

coopera<;ao com empresas de propriedade nacional. Entretanto, dada a posi<;ao 

ocupada pelas ETNs e o grau de indu<;ao deste processo, denominamos este conjunto 

de inter-rela<;oes como subsistemas das ETNs. Tais subsistemas respondiam em 

2001 pela maier parte do software exportado pelo Pais. 

As ETNs que nucleavam esses subsistemas, em conjunto com outras ETNs de 

software (por exemplo Oracle, SAP, etc.) que nao tiveram tal inser<;ao21
, conformaram 

as for<;as dominantes do mercado interne brasileiro e reduziram e delimitaram o espa<;o 

de atua<;ao das empresas nacionais. 

2.4. RESULTADOS OBSERVADOS NA IBSW EM 2000 

A partir do que ja foi exposto anteriormente, tem-se diversos subsidies para definir com 

mais precisao e profundidade os "valores" das variaveis ex6genas do modele da IBSw 

no ano 2000. A partir desta abordagem, pretende-se avaliar o quanta os resultados do 

Cenario Observado em 2000 se alinham com os resultados esperados (Cenario 

Desejado) pelos atores que implementaram o Programa Softex (que sera configurado 

no capitulo seguinte). 

Com base nas informa<;oes e analises levantadas ao Iongo do trabalho, atribuiram-se. 

os seguintes "valores" (de modo resumido) as variaveis ex6genas do modele da IBSw 

em 2000: 

1. Ausencia de urn projeto nacional (ou politica) para a industria de software; 

21 Estas outras ETNs tinham pouco ou nenhuma atividade de P&D no Pais, atuando por intermedio de 
representa9oes comerciais au Value Added Rese/lers (VARs). l 

\ 
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2. Existencia de grandes mercados cativos (publicos e privados), operando fora de 

uma competi<;:ao aberta; 

3. Estrutura de regulamenta<;:ao governamental adversa a IBSw; 

4. Ausencia de imagem (reputa<;:ao) internacional; 

5. Predominio do mercado interno pelas multinacionais. 

Quanta as variaveis end6genas, ja tratadas nos outros itens, optamos por reuni-las em 

urn unico item que sintetiza a avalia<;:ao da IBSw no ano 2000 e que, simultaneamente, 

facilitara analises posteriores e permitira maior aprofundamento do entendimento da 

realidade dessa industria: 

6. Estrutura fragilizada da IBSw - pequena participa<;:ao das empresas nacionais, 

redundancia de produtos e servi<;:os, fragmenta<;:ao do mercado entre as PMEs, 

baixa especializa<;:ao e baixa exporta<;:ao. 

A seguir faremos uma analise de cad a uma das variaveis identificadas. 

2.4.1. Ausencia de urn projeto nacional (ou politics) para a IBSw 

No ano de 2001, o Brasil nao dispunha de uma politica ou projeto nacional especifico 

para a industria de software. Naquele momenta, e mesmo durante a decada de 1990, o 

Pais teve politicas que apoiaram indiretamente o desenvolvimento dessa industria, 

sempre como decorrencia de outras TICs, principalmente a relacionada ao 

desenvolvimento da industria de hardware (Lei 8248/91 ). Ao contrario da industria de 

hardware, a industria de software nao teve ao Iongo dos anos de 1990 uma politica 

formalmente definida, que explicitasse uma visao de Iongo prazo para essa industria, 

envolvendo os diversos ambitos governamentais, com instrumentos e recursos 

definidos para a constru<;:ao desta visao. 

Ha diversos registros das a<;:oes e politicas implantadas com vistas ao desenvolvimento 

da industria de hardware no Brasil, cujo epicentro foi a implanta<;:ao da reserva de 
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mercado para informatica. Essas ac;:oes advinham de instancias ligadas diretamente a 
Presidencia da Republica: a Capre22

, ligada a Secretaria de Planejamento da 

Presidencia da Republica, e posteriormente a SEI23
, no principia tambem ligada 

diretamente a Presidencia da Republica. Ou seja, a industria de hardware foi de fate 

uma prioridade nacional, englobando nao somente a esfera governamental, mas 

tambem 0 ambito privado. 

Como comentado o fim da reserva de mercado e a abertura economica trouxeram 

profundas repercussoes para a industria como urn todo, em especial a industria de 

software, que era nascente. Boa parte destas repercussoes ja foram comentadas, 

mas cabe comentar aqui uma delas: o papel e poder da SEI foi rapidamente reduzido. 

lnicialmente a SEI se desvinculou da Presidencia da Republica e passou a ser uma 

secretaria do Ministerio da Ciencia e Tecnologia. Posteriormente teve seu nome 

mudado para Secretaria Especial de Informatica (Sepin) e, tanto em termos de 

autonomia politica quanta orc;:amentaria, sua esfera de governabilidade foi 

paulatinamente diminuida24
. 

Apesar deste enfraquecimento, a Sepin continuou a frente das ac;:oes do MCT relativas 

a area de informatica da decada de 1990. Foram construidos instrumentos de apoio a 

essa industria, como a Lei n° 8.248/91, mas dentro de uma 6tica bastante distinta 

daquela que prevalecia nos anos de 1980, como ja comentado anteriormente. 

Entretanto, no inicio dos anos de 1990, houve a criac;:ao do Programa para o 

Desenvolvimento da Informatica (Desi), no CNPq, e que tinha como urn dos seus eixos 

o desenvolvimento da industria de software por intermedio do Programa Softex 2000. A 

genese e o desenvolvimento deste Programa sera objeto do capitulo seguinte, mas 

destacamos aqui urn aspecto importante no que tange a uma politica de software: o 

Programa surgiu como uma ac;:ao bottom up, de urn grupo de atores da comunidade 

academica, e nao como uma demanda da Sepin ou de instancias superiores do MCT25
. 

22 Coordena((iio de Atividades de Processamento Eletronico 
23 Secretaria Especial de Informatica 
24 

Entrevistas com Kival Chaves Weber, ex-Secretario Executive da SEI, Jose Guaranys, ex-presidente 
daAbicomp. 
25 

Entrevista com Erat6stenes Edson Ramalho Araujo, um dos formuladores do Programa Softex 2000. 
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As metas e o escopo a que o Programa Softex 2000 se propos, em conjunto com a 

aus€mcia de uma politica explicita para a IBSw, fizeram com que muitas vezes esse 

Programa fosse interpretado como uma politica implicita para a IBSw26
. 

Ao Iongo dos anos de 1990, as a9oes governamentais para o desenvolvimento da 

IBSw estiveram circunscritas a um Ministerio, o MCT, e mais especificamente a uma de 

suas institui9oes componentes, o CNPq. As demais institui9oes dentro do MCT, via de 

regra, pouco se envolveram, a exce9ao da Finep, que foi um dos grandes financiadores 

do Programa Softex 2000, ao lado do CNPq. 

Ao final da decada come9a a se destacar dentro do MCT o Programa Sociedade da 

lnfonma9ao - Socinfo, como prioridade e passa a encampar, para efeitos formais, o 

Programa Softex. Os objetivos do Programa Socinfo eram de natureza e amplitude 

bastante distintas do Programa Softex. Havia poucos pontos de tangenciamento entre 

os dois e o desenvolvimento da IBSw era equacionado pelo primeiro como um possivel 

resultado de segunda ordem. 

Nao houve portanto urn projeto ou politica nacional nos anos 90, direcionada para a 

IBSw, articulando atores, institui9oes, instrumentos e recursos de natureza e 

amplitudes nacionais como demandava esta industria. 

lsto se torna mais visivel ao se avaliar a experiencia de outros PEDs. 

Alguns PEDs, assim como o Brasil, tambem tiveram o desenvolvimento de sua 

industria de software a partir da industria de hardware e de uma politica de reserva de 

mercado. E o caso da China e da india. Entretanto, a dinamica e percep9ao do 

potencial da industria de software e a constru9ao de urn projeto nacional nesses PEDs 

foram bern distintas, quando comparadas com o Brasil. 

Na india, a industria de software come9a a ser pensada desde a decada de 1970, em 

conjunto com a industria de hardware. De 1972 a 1984 sao implementadas diversas 

politicas para hardware, mas simultaneamente com a9oes especificas para software. 

Em 1986 e lan~da a primeira politica especifica para esta industria, com total enfase 

26 Ver Herrera (1975). 
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na exporta9ao de software (Lateef, 1997). Em 1988 era dada forte enfase na cria9ao de 

parques tecnol6gicos focados no desenvolvimento de software. Em paralelo, o governo 

implementava programas de capacita9!'1o massiva em software, enviando estudantes e 

recem-formados para os principais centres internacionais de desenvolvimento de 

software, em especial os EUA (Arora et al. 2001; Arora & Athreye, 2002; Behrens, 

2003; Amsden et al., 2001). 

Nos anos de 1990, a india tambem passa por urn processo de abertura economica, 

com desvaloriza9ao e parcial conversao da rupia, aboli9ao de taxas de importa9ao em 

equipamentos de telecomunica9oes, etc. Na area de software, ha redu9!'1o das taxas de 

importa9ao de produtos de software e em 1992 as empresas exportadoras de software 

passaram a ser nao tributadas pelo impasto de renda. 

Alguns autores argumentam que a experimenta9ao ocorrida nos anos de 1970 e 1980 

pela introdu9ao de politicas levou a urn processo de aprendizagem que redirecionou o 

carater dessas politicas: de politicas top-down para politicas reativas, buscando criar 

urn ambiente de integra9ao das empresas locais no mercado internacional (Amsden et 

al., 2003; Lateef, 1997). Arora et al. (2001) registra o impulse na participa9!'1o 

empresarial conduzindo o processo de desenvolvimento da industria de software 

indiana a partir desta mudan9a de postura governamental. Ha entretanto urn consenso 

de que as a9oes indutoras (previas) do Estado foram estrategicas para a forma9ao da 

base da industria de software indiana. As a9oes governamentais tambem conduziram o 

desenvolvimento dessa industria para o ambito privado, deixando as grandes empresas 

estatais fora deste processo. 0 conjunto de a9oes e o ambiente criado permitiram a 

atra9ao do investimento privado e, entre outros fatores, levaram a forma9ao de uma 

unica entidade de classe, a Nasscom, que tern forte penetra9ao tanto na comunidade 

empresarial quanta no governo e ainda no mercado internacional. 

A constru9!'1o do projeto nacional da industria de software na China segue urn modele 

bastante distinto do indiana e do brasileiro. Dos tres casas e o mais recente e o Estado 

ocupa papel central neste desenvolvimento. 

No final dos anos de 1980 as agencias governamentais lan9aram uma sucessao de 

grandes projetos objetivando acelerar a difusao do uso de TICs em areas como 

automa9ao bancaria, telecomunica9oes, etc. Dais dos mais importantes foram o 
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Programa Torch, iniciado em 1988, eo Programa 863, em 1986 (Amsden et al., 2003). 

Apesar de a enfase desses programas ser no incentivo a P&D em universidades e 

principalmente institutos de pesquisa, eles tern sido bem-sucedidos na montagem de 

mecanismos e sistemas de inovac;:ao locais, particularmente na gerac;:ao de fortes 

empresas de software (Hu et al., 2003; Tschang, 2002; Amsden et al. , 2001) 

Em termos de politicas nacionais, a industria de software somente aparece 

individualizada no inicio do ano 2000. Ao contrario do Brasil e da india, a reserva de 

mercado para o hardware, estrategias governamentais posteriores e fatores estruturais 

(abundancia de mao-de-obra, etc.) permitiram a China a construc;:ao de uma industria 

de hardware competitiva internacionalmente. 0 desenvolvimento da industria de 

software chinesa encontra-se, portanto, ·muito imbricado a industria de hardware. De 

fato, a maior produ<;:iio de software no pais decorre de integrac;:ao de sistemas 

(Tschang et al., 2002). 

Em 1999, surgem mecanismos de incentive especificos para a industria de software 

dentro de uma politica ampla para o desenvolvimento de empresas de base 

tecnol6gica. No ano 2000, uma comissao supraministerial anuncia o apoio 

governamental as dez bases de produc;:ao nacional de software. 

Comparando a situac;:ao brasileira com a de seus principals pares, observamos que, no 

caso brasileiro, claramente nao h8 a formulac;:ao de urn projeto nacional, acoplado ou 

nao a outras TICs durante os anos de 1990. 

2.4.2. Existencia de grandes mercados cativos e estrutura regulat6ria adversa 

Grandes mercados consumidores de software (existentes e potenciais) no Brasil ainda 

sao largamente cativos, operando fora de uma competic;:ao aberta. Dentre eles 

destacam-se o governo federal e o setor bancario. Em 1992, o governo comprava US$ 

93,5 milhOes em software, sendo US$ 51,3 milhoes adquiridos pelo governo federal. A 

tabela a seguir apresenta a distribuic;:ao dos dispendios governamentais com TICs em 

1992. 
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Tabela 2.13 - Comercializa~tao bruta em informatica por atividade economica do usuario 

Ano-base: 1992 

Governo (US$ milh6es) 
Segmentos 

Industria de hardware 

Processamento de dados 

Teleinformatica 

Automagao industrial 

Microeletronica 

lnstrumentagao digital 

Industria de software 

Servigos tecnicos 

Total - Setor de informatica 

Total 

1.840,4 

710,9 

1.049,2 

76,8 

6,2 

3,5 

93,5 

1.273,6 

3.207,5 

Federal 

1.189,5 

422,0 

734,8 

32,0 

0,7 

51,3 

822,4 

2.063,2 

Fonte: Pesquisa Panorama do Setor de Informatica- 1993- MCT/Sepin 

Estadual Municipal 

574,2 76,7 

225,9 63,0 

303,5 10,9 

43,2 1,5 

1,5 1,3 

35,7 6,4 

366,9 84,3 

976,8 167,5 

Observa-se que parte do item "servi9os tecnicos" envolve servi9os relacionados 

diretamente com a industria de software, mas que nao foram desagregados, portanto 

somente o governo federal ja gastava bern mais de US$ 50 mil hoes naquela epoca. 

De 1995 a 2002 os gastos do governo federal com TICs cresceram de R$ 808 milhoes 

a R$ 2,5 bilhoes (aproximadamente US$ 800 milhOes). Os gastos com licen9as de 

software e aquisi96es de software nesse periodo tiveram pequeno crescimento
27

, 

respondendo por aproximadamente 1,3% do total de dispendios em TICs em 2002 

(US$ 10,4 milhoes). Entretanto, a parte de servi9os tecnicos, que engloba servi9os 

diretamente relacionados a software, cresceu 305%, representando 24% (US$ 192 mi) 

do total de gastos em TICs no periodo (Queiroz, 2002). 

27 Quando comparado com o crescimento total dos gastos (mais de 300%). 
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Aquisic;:oes da ordem de US$ 200 milhoes/ano (somando-se os valores acima) por urn 

(mico cliente (embora distribuido em instancias diversas) podem ser urn importante 

fator de desenvolvimento da industria local. Entretanto, o governo federal comprava 

pouco software no mercado, sendo que o software customizado ou semicustomizado 

era comprado, em grande medida, de empresas estatais. A maior empresa de capital 

nacional em 2001 era o Serpro com aproximadamente 9.000 funcionarios, com 

representac;:oes em diversos estados brasileiros. A receita das 12 maiores empresas 

estatais com forte atuac;:ao em desenvolvimento e integrac;:ao em 2001 foi de US$ 1 

bilhao. 0 modelo adotado pelo governo federal tambem era replicado nos estados e 

municipios de maior porte, por intermedio de empresas de processamento de dados e 

outras prestadoras de servic;:os estatais. 

Se, por urn lado, este modelo conferia a possibilidade de gerar autonomia e maior 

convergencia de pad roes ao governo, por outro restringia a difusao de conhecimentos, 

de competencias e mesmo de inovac;:oes, e gerava menor dinamismo de mercado, uma 

vez que PMEs e mesmo outras grandes empresas nacionais, ficavam de fora desse 

mercado. Como decorrencia disso, as PMEs: 

tinham menor possibilidade de auferir escala, uma vez que o maior cliente 

individualizado do Pais era inacessivel; 

tinham pouca chance de auferir credibilidade e urn portfolio de clientes, por 

exemplo, por meio de contratos com urn grande cliente estatal. Como sera 

abordado mais a frente, este e urn dos principais obstaculos para a exportac;:ao. 

Adicionalmente, nao abrindo possibilidade de concorrencia, os custos de 

desenvolvimento, produtividade, etc. ficavam acima dos de urn mercado aberto. Em 

contrapartida, eventuais resultados interessantes e inovadores, que poderiam ser 

exportados ou comercializados para outros clientes, encontravam barreiras para sua 

comercializac;:ao em func;:ao da natureza de uma empresa estatal28
. 

Estes impactos tambem eram gerados pela internalizac;:ao de atividades de 

desenvolvimento no setor bancario, o maior cliente privado nacional. Em 1999, os 

28 Entrevistas com empresas estatais desenvolvedoras de software pela Pesquisa MIT-SOFTEX. 
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gastos do setor bancario com o desenvolvimento interne de software foram 50% 

maiores que suas compras externas, em um total de US$ 300 milhoes de investimentos 

nessa area. 

Estes resultados diferem fortemente do observado na China e na india. Na India, as 

empresas estatais foram praticamente exclufdas das atividades de desenvolvimento de 

software, cujo direcionamento estrategico privilegiou a atra9ao do capital privado para 

essa industria. Na China, apesar do uso intensive do poder de compra estatal para 

a lava ncar as empresas de capital nacional da abertura de mercado ser bern menor que 

nos outros dois PEDs, a ayao governamental tern promovido a estrutura9ao de 

empresas privadas, com boa competitividade nacional, principalmente a partir de spin 

offs de institutes de pesquisa. 

Quante a estrutura regulat6ria adversa, alem dos tradicionais problemas referentes a 
carga tributaria, as empresas de software tambem enfrentavam problemas com a 

defini9ao tributaria das opera96es com software. A indefiniyao do software entre 

produto e servi9o ameayava um duple enquadramento em impastos. 

0 chamado "custo Brasil" ja impunha restri96es a competitividade dos servivos, e 

mesmo dos produtos, desenvolvidos no Pais, tanto para exporta9ao quanto para a 

atra9ao do capital estrangeiro. Para o desenvolvimento de produtos customizados, nos 

quais o Pais tinha excelemcia e que ficam na linha divis6ria entre produtos e serviyos, 

este custo tinha alto impacto. Adicionalmente, o custo Brasil desestimulava a forma9ao 

de uma estrategia nacional para o fomecimento de servi9os de outsourcing ou 

desenvolvimento para o exterior, e mesmo para grandes clientes no Brasil. 

Neste quesito, o Brasil tambem se diferenciava da India e da China. 0 primeiro, desde 

a decada de 1970, ja concedia isen9oes fiscais de estimulo ao desenvolvimento de 

software. No inicio da decada de 1990, houve forte reduyao das taxas de importayao 

de produtos de software e isenyao de impostos para empresas exportadoras de 

software e servi9os relacionados. A China, apesar de ne6fita com relayao aos outros 

dois PEDs, em 1999 implementava uma isenyao de 6% nos impostos incidentes na 

folha de pagamento de empresas desenvolvedoras de software. Alem disso, a politica 

de estimulo ao desenvolvimento de empresas de base tecnol6gica (1999) implementou 
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uma serie de incentives e creditos subsidiados, cujo alva principal foi a industria de 

hardware e software (Tschang et al., 2001) 

2.4.3. Ausimcia de reputa~ao (imagem) internacional 

Segundo reflexoes geradas durante a realizagao da Pesquisa MIT-Softex, a principal 

barreira, em 2001, ao desenvolvimento da IBSw era a deficiencia na imagem do 

software brasileiro, ou seja, nao havia uma imagem de credibilidade no mercado 

interne, e principalmente no mercado externo. Esta deficiencia nao lhe permitia 

competir com os produtos/servigos · importados (no mercado interne) ou com os 

produtos/servigos locais (mercado-alvo para exportagao) e com as grandes ETNs no 

mercado internacional. Aproximadamente 53% das empresas exportadoras 

consultadas na referida pesquisa manifestaram que o desconhecimento do software 

produzido no Brasil, pelo mercado externo, e a principal barreira a exportagao. 

Nas entrevistas com as empresas, tambem foi reportado que no mercado interne, 

embora houvesse desconhecimento sabre muito do que era produzido no Pais, o 

problema maior era com o aspecto mais geral de credibilidade. Ou seja, apesar de as 

empresas de capital nacional muitas vezes apresentarem urn bam padrao de qualidade 

tecnica, eram preteridas na contratagao em funyao de seu porte, carteira de clientes 

pouco representativa quando comparada com concorrentes, dificuldades em oferecer 

atrativos como financiamento do comprador, compras casadas, etc. 

Estes aspectos tambem tinham influencia no mercado externo, mas eram agravados 

pelo desconhecimento, via midia, parceiros, etc., do software produzido no Brasil. Era 

comum formar uma imagem da capacidade da empresa tendo em vista a imagem do 

Pais como um pais periferico, agrario-exportador, com pouco desenvolvimento 

tecnol6gico, etc. As excegoes a esta regra somente aconteciam em niches onde a 

excelencia tecnica era significativamente destacada com relayao as concorrentes (por 

exemplo: automagao bancaria), ou onde havia a insergao da empresa par intermedio 

de uma multinacional (exportagao via canais de ETNs) ou de parceiro local forte. 

Nestes ultimos cases, os parceiros ou ETNs conferiam o aval a falta de credibilidade da 

empresa. 
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Nos anos de 1997, 1998 e 1999, a Sociedade Softex fez pesquisa no exterior e no 

mercado interne para levantar alguns indicadores sobre a imagem do software 

brasileiro. Os principais resultados sao os que seguem. 

Tabela 2.14- Resultados da Pesquisa lmagem do Software Brasileiro. 

Mercado interne 

Conhecimento do software brasileiro 

Conhecimento sabre a Softex 

Principais atributos do software 
brasileiro (Escala de 1 a 5) 

Base (numero de respondentes) 

Mercado externo (EUA) 

Conhecimento do software brasileiro 

Conhecimento sabre a Softex 

Principais atributos do software 
brasileiro (Escala de 1 a 5) 

Base (respondentes) 

Mercado externo (Europa) 

Conhecimento do software brasileiro 

Conhecimento sabre a Softex 

Principais atributos do software 
brasileiro 

Base (respondentes) 

Fonte: Sociedade Softex 

Obs.: o perfil dos entrevistados foi: 

faixa etaria: 25 a 55 anos; 

1997 

77% 

10% 

Qualidade (3) 

Atendimento ao cliente (3) 

T ecnologia (3) 

Criatividade (3) 

185 

3% 

0,2% 

Flexibilidade (4) 

Qualidade (3) 

T ecnologia (2) 

Design (2) 

n.d. 

2% 

0% 

Flexibilidade (3) 

Qualidade (3) 

Design (2) 

Tecnologia (1) 

n.d. 

perfil ocupacional: focado em industria e servigos; 

1998 

59% 

16% 

Criatividade (3,4) 

Qualidade (3,2) 

Atendimento ao cliente (3, 1) 

Tecnologia (3,1) 

159 

4% 

3% 

Qualidade (3, 18) 

T ecnologia (3, 16) 

Design (3,09) 

lmagem (3,09) 

5.633 

7% 

4% 

Qualidade (3,75) 

Design (3,64) 

Tecnologia (3,62) 

Prego (3,48) 

493 

posigao na ocupagao: empresario, executive ou empregado; 

instrw;:ao: cursando faculdade ou superior. 
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1999 

73% 

9% 

Qualidade (4,6) 

Atendimento ao 

cliente (4,4) 

Tecnologia (4,1) 

Criatividade (4,1) 

700 

Nao realizada 

Nao realizada 



Como pode ser observado, no mercado interno de fato havia urn conhecimento 

razoavel do software produzido no Brasil (por volta de 70%). Entretanto, apesar de o 

perfil ser focado na industria, ele nao permite fazer correlagoes mais fortes entre os 

respondentes e os principais compradores de software. Ou seja, que os principais 

clientes necessariamente tinham conhecimento das solugoes produzidas no Brasil. 

Mesmo assim os resultados observados alinham-se com o observado no campo, na 

Pesquisa MIT-Softex, ou seja, que o maior problema no mercado interno nao era o 

conhecimento per se do software brasileiro. 

E interessante notar o conhecimento do publico sobre o Programa Softex: era urn 

conhecimento pequeno (10% em media) e pouco maior do que se tinha na Europa no 

mesmo ano (4%). 

Alem disso, observa-se que o software brasileiro e a Softex eram pouco conhecidos 

nos EUA e na Europa; como identificado na Pesquisa MIT-Softex. 

Quanto aos atributos do software brasileiro, pelos dado da tabela, destacam-se, tanto 

no mercado interno como no externo, a qualidade e o arrojo tecnol6gico (tecnologia). 

Ha, entretanto, alguns atributos distintos, percebidos no Brasil e no exterior. No Brasil, 

aparece o atendimento ao cliente eo arrojo da solugao/produto (criatividade), ao passo 

que no exterior se destacam a flexibilidade e o design. 

Quanto a percepyao mais academica ou decorrente de estudos, ha pouco material que 

trata da imagem do Brasil como industria de software e menos ainda sobre sua 

insergao como PED no mercado internacional de software. 

Schware (1992) faz uma analise da estrategia de insergao do Brasil e da india no 

mercado internacional de software. Embora a imagem nao seja o tema principal, seu 

posicionamento indicava uma percepgao favoravel ao Pais, quanto a sua insergao no 

mercado internacional: 

"The international trends in the software industry examined in this study also suggest a 

slightly optimistic outlook for the Brazilian software market" (p. 158). 
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Dois estudos ja citados anteriormente (Amsden et al., 2003, e Behrens, 2003) trazem a 
baila a discussao da imagem do software brasileiro como um fator relevante para a 

insen;:ao do Pais no mercado internacional. Ambos apontam o pouco conhecimento 

sobre o software brasileiro no exterior como uma forte barreira a entrada. Entretanto, 

Behrens (2003) aprofunda este tema, apontando a influ€mcia que a imagem do pais de 

origem pode ter na imagem de um produto (no caso o software) comercializado no 

exterior, denominado pelo autor como "Efeito Pais de Origem". Assim, para um PED e 

mais especificamente para o Brasil, a conquista de uma imagem internacional e mais 

dificultada pela influencia de sua condiyao periferica. 

Portanto, o Brasil em 2001, ao contra rio da india e da China, tinha pouco 

reconhecimento externo como produtor e exportador de software. A india conquistou a 

imagem de fornecedor de servigos com alta qualidade em processes a um baixo custo. 

A China associou a imagem de sua industria de software a qualidade e competitividade 

de sua industria de hardware, sendo seu principal produto o software embarcado em 

equipamentos. A deficiencia em termos de imagem do software brasileiro, em parte 

decorria das caracteristicas da IBSw em focar o mercado interne, em parte decorria da 

inexistencia de um projeto nacional que comunicasse uma posiyao de referenda 

internacional e, como consequencia, da quase inexistencia de investimentos e de 

definigao de uma estrategia nacional para a construyao dessa imagem. 

2.4.4. Predominio do mercado interno pelas multinacionais. 

Ha pouco a acrescentar, alem do que ja foi apresentado anteriormente a respeito do 

predominio das ETNs no mercado interne. Nas entrevistas e contatos com as principais 

empresas de capital nacional e mesmo com as PMEs associadas ao Programa Softex, 

detectou-se pouca interagao das ETNs com as empresas locais em agoes cooperadas. 

lsto aconteceu somente em situagoes pontuais. 

Empresas de consultorias de porte internacional como Computer Associates, Arthur 

Andersen, etc., ao serem contratadas (ou participarem de licitagoes) por empresas 

publicas ou privadas, associavam-se a empresas nacionais. A principal razao 

apontada e que as ETNs nao tinham a especializagao nas regras do neg6cios dos 
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clientes e necessitavam de apoio de especialistas locais. Estas empresas locais, por 

outre lado, nao conseguiam participar sozinhas destes contratos e concorrer com a 

credibilidade e poder de mercado das ETNs. 

Outre aspecto relatado foi o praticamente inexistente relacionamento dos Institutes de 

Pesquisa (ligados as ETNs) citados anteriormente, com as empresas de capital 

nacional para a disseminayao dos conhecimentos desenvolvidos a partir da aplicayao 

dos incentives da Lei 8248/91. 

2.4.5. Estrutura fragilizada da IBSw 

Pelo ja anteriormente exposto, ve-se que apesar de o Brasil possuir, em 2001, urn 

mercado interne pujante quando comparado com outros PEDs, a IBSw encontrava-se 

fragilizada e, alem dos fatores apontados anteriormente: 

Havia uma carencia de empresas grandes nacionais capazes de fazer frente aos 

gigantes internacionais, em boa parte presentes no mercado interne brasileiro. Ao 

passe que na india as cinco maiores empresas comercializavam todas acima de 

US$ 300 milhoes, as maiores empresas de capital nacional comercializavam alga 

na faixa de US$ 50 a 1 00 milhoes. 

As empresas de capital nacional tinham grande dificuldade de cooperar em a9oes 

para conquista de mercado, desenvolvimento de tecnologias estrategicas ou 

mesmo para endere9ar ao governo suas principais reivindica9oes. Como 

conseqOemcia, havia uma dispersao das principais associa¢es representativas da 

IBSw (Softex, Assespro, Abes, etc.) e, portanto, a ausencia de uma voz forte dessa 

industria perante o governo. 

Apesar de o Pais possuir produtos e servi9os mais sofisticados com rela9ao aos 

outros dais PEDs, tinha dificuldades em comunicar ou criar essa imagem entre 

clientes internacionais ou nacionais, pelas dificuldades das empresas de capital 

nacional em certificarem-se em qualidade (custos). 

Havia tambem dificuldade de cooperayao universidade-empresa para a gera9ao de 

conhecimento tecnol6gico, salvo em casas especiais de empresas que se 

mostraram mais competitivas (amostra da Pesquisa MIT-Softex). 
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Portanto, apesar de o Brasil possuir urn mercado interne que poderia servir de 

plataforma para o mercado externo, como estava ocorrendo com a China na mesma 

epoca, o mercado brasileiro apresentava-se mais como alva para os grandes players 

internacionais do que para beneficiar as empresas de capital nacional. 

Como consequ€mcia, ac;oes governamentais, visando por exemplo a exportac;ao, 

encontravam simultaneamente uma grande dispersao de interesses no meio 

empresarial e grande inercia por parte das empresas. 

2.5 RESUMO DO CAPiTULO 

A seguir apresentamos uma quadro com a definic;ao dos "valores" das variaveis 

end6genas e ex6genas que definem a Cena lnicial (1990) e Cenario Observado (2000), 

de modo a sintetizar e facilitar o registro das principais conclusoes deste Capitulo. 
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Quadro 2.2- Cena lnicial (1990) e Cenario Observado (2000) da IBSw 

Cena lnicial Cenario Observado 

Projeto Nacional para a IBSw: remanescente da Projeto Nacional para a IBSw: tentativas de 
reserva articula<;:ao; 

lmagem do software brasileiro: 
inexistente no mercado extemo; 

praticamente lmagem do software brasileiro: pouco conhecido no 
exterior. Exce<;:ao a niches de mercado. Moderado 
conhecimento no mercado interne. 

Regula<;:i!o Governamental: desconsidera<;:ao 
existencia da IBSw; 

da Regula<;:ao Governamental: baixa considera<;:ao Cia 
IBSw. 

Mercados cativos: estatais, mercado financeiro e 
industria (in house); 

Empresas Transnacionais: Participa<;:ao equilibrada 
entre empresas de capital nacional e ETNs. 
Destaque das empresas nacionais: empresas de 
hardware e estatais de processamento de dados. 

Estrategia de cria<;:ao das empresas - inicio do 
processo de terceiriza<;:ao (CPDs), redes de 
fornecedores , aproveitamento de oportunidades 
pontuais. 

Padrao de concorrencia da IBSw (modelos de 
neg6cios): Predominio do software embarcado e 
integra<;:ao de sistemas; 

Tecnologia: P&D nas empresas em queda. 
Crescimento de importa<;:ao. lntera<;:ao 
univ./empresa em deteriora<;:ao. Baixa dissemina<;:i!o 
do estado-da-arte da tecnologia de software 
Multinacionais com poucas atividades de P&D em 
software no Pais. 

Exporta<;:ao: inexistente; 

Mercados cativos: Presen<;:a de grandes mercados 
cativos (bancos, estatais, etc), mas relativamente 
reduzido em fun<;:ao de terceiriza<;:oes; 

Empresas Transnacionais: Mercado de Software 
majoritariamente dominado por ETNs (80%). Sub
sistemas de ETNs. 

Estrategia de cria<;:i!o das empresas: predominio de 
spin offs de empresas e start ups; 

Padrao de concorrencia da IBSw : Predominio de 
produtos customizaveis e desenvolvimento sob 
encomenda (servi<;:os de alto valor agregado); 

Tecnologia : Alta importa<;:ao de tecnologia e 
agrega<;:ao de valor - predominio da customiza<;:ao. 
Alguns niches de excelencia no desenvolvimento de 
tecnologia local: setor bancario, telecomunica<;:oes, 
energia e automa<;:ao de empresas e comercial; 

Exporta<;:ao: pouca, concentrada em ETNs (canais de 
comercializa<;:ao e software embarcado); 

Coopera<;:ao entre empresas: lnexistente entre PMEs, coopera<;:ao entre empresas: forrna<;:ao de alguns 
desagrega<;:ao entre grandes empresas de cons6rcios de grandes e medias empresas; 
hardware; 

Capacidade financeira: auto-financiamento (grandes 
empresas de hardware) e inexistencia de 
instrumentos especificos; 

Capacidade financeira: reinvestimento, capital de 
risco e instrumentos especificos (PROSOFT); 
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CAPiTULO 3 

0 PROGRAMA SOFTEX E SUA INTERA<;AO COM AS 

EMPRESAS DE SOFTWARE 

Neste capitulo sera apresentado o Programa Softex, suas caracteristicas e trajet6ria. 0 

fie condutor para caracterizar o Programa e sua trajet6ria serao as variaveis end6genas 

apresentadas no Capitulo 1. 

Nos primeiros itens sao apresentadas informa96es e analises que caracterizam a 

implementa9ao do Programa Softex: urn breve hist6rico, base operacional, recursos 

captados/utilizados, planejamento e resultados obtidos. Nos demais itens o enfoque 

desloca-se para o estilo que orientou a formula9ao e a implementa9ao do Programa, 

bern como a articula9ao politica que o suportou. 

3.1. HISTORICO 

A concep9ao do Programa Softex 2000 aconteceu dentro de urn projeto maier, o 

Projeto de Desenvolvimento Estrategico da Informatica (Desi). 0 Desi, per sua vez, 

nasceu como parte do escopo do II Plano Nacional de Informatica (II Planin), que 

estabelecia diversos objetivos para o desenvolvimento da Informatica no Brasil, dentre 

os quais destacam-se os seguintes: 

- estimular a cria9ao de programas de coopera9ao entre empresas, universidades 

e centres de pesquisa, objetivando o desenvolvimento de tecnologia para 

design, produ9ao e usc de produtos e servi9os de informatica; 

- direcionar os programas de coopera9ao internacional para a realiza9ao de 

atividades pre-competitivas de P&D em areas estrategicas de informatica; 

- exportar 20% des resultados do setor de informatica como urn todo ate 1995; 

- empresas locais obterem 50% do mercado interne de software ate 1995; 
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empresas de software obterem 30% de seus neg6cios par intermedio de 

exporta96es ate 1995. 

Segundo o documento que deu origem ao Projeto Desi, as principais fatores que 

motivaram a sua cria9ao foram entao29
: 

a necessidade de articular e implantar um plano de Iongo prazo para o 

desenvolvimento estrategico da informatica no Brasil, que traduza as diretrizes e 

as objetivos do II Planin em termos concretes; 

e a necessidade de articular as atividades e iniciativas de diversas institui96es 

as quais atuam em papeis-chave na informatica no Brasil, mas sem nenhuma 

sinergia entre elas. 

A formaliza9ao e assinatura do Projeto de Desenvolvimento Estrategico da Informatica 

(Desi) deu-se em 2 de fevereiro de 1993, como uma parceria entre o Ministerio da 

Ciencia e Tecnologia, o Ministerio das Rela96es Exteriores eo Programa das Na96es 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 0 Projeto Desi era composto de tres 

programas30
: 

Softex 2000
31 

- Programa Nacional de Software para Exporta9ao, para estimular 

o surgimento de uma industria brasileira de software voltada para a exporta9ao; 

RNP - Rede Nacional de Pesquisa, para interligar toda a comunidade de 

pesquisa cientifica e tecnol6gica do Pais atraves da Internet (para atuar na 

vertente de infra-estrutura); 

Protem-CC- Programa Tematico Multi-institucional em Ciencia da Computar;ao, 

para estimular a proposi9ao de projetos cooperatives, envolvendo as principals 

institui96es de pesquisa em computa9ao e empresas privadas no Brasil, em 

torno de temas estrategicos de pesquisa na area. 

29 Documento do Projeto PNUD/BRA92/019 . 
30 

A RNP e o Protem ja existiam antes do Projeto Desi e com esse projeto ganharam impulso, ampliando 
significativamente seu porte e reajustando loco e atividades. 
31 

No documento do Projeto o Programa Softex foi primeiramente denominado Soft-Export-2000. Ja em 1993 foi 
renomeado para Softex 2000; para facilitar a leitura utilizaremos esta denominac;ao desde o principia. 
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A Figura 3.1 ilustra o escopo do projeto e a antevisao (registro formal) dos criadores do 

Desi, quanto a interac;:ao entre OS tres programas: 

Figura 3.1 - Escopo do Projeto Desi 

c:J.----------+hG) 
Fonte: Documento do Projeto Desi 

Na dimensao da infra-estrutura foi pensada a criac;:ao de urn programa (RNP) 

para implantac;:ao de uma estrutura de redes de comunicac;:ao via Internet, que 

estabeleceria a base para a comunicayao entre os outros dois programas. 

Na dimensao de pesquisa e desenvolvimento foi pensado urn programa 

(Protem) que geraria insumos para a area de software e para a area de redes 

(outros dois programas). 

Na dimensao do desenvolvimento de software, foi pensado urn programa 

(Softex 2000) que aproveitaria os resultados e a infra-estrutura dos outros dois e 

atuaria na industria de software, estimulando o desenvolvimento tecnol6gico 

mais direcionado para exportac;:ao. 
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Esperava-se que o desenvolvimento de projetos de P&D no ambito do Protem fosse 

orientado para as necessidades e gerasse resultados para os outros dais programas. 

Para a RNP, por exemplo, seriam desenvolvidas pesquisas na area de redes de 

supervelocidade, intera<;:ao em multimidia, etc. Para o Softex 2000 seriam 

desenvolvidos prot6tipos de novas produtos, resultado de projetos cooperatives, 

focando aplica<;:oes. 

No documento de cria<;:ao do Desi foram previstos recursos de US$ 27 mil hoes a serem 

aplicados e distribuidos eqOitativamente entre os tres programas no periodo de tres 

anos, de 1992 a 1994 (na pratica extendeu-se ate 1998). 

Segundo Melo & Castello Branco (1997), "sua concep<;:ao" (Programa Softex 2000) 

"teve origem no CPqD-Telebras em agosto de 1991, quando das discussoes internas 

sabre o potencial de exporta<;:ao brasileiro de software utilizado em telecomunica<;:oes, 

diante da constata<;:ao de que 80% do valor das centrais telefonicas (Centrais Tr6pico) 

se referia a software a elas agregado". 

0 Programa Softex 2000 foi oficialmente criado em fevereiro de 1993, como um dos 

programas do Desi, tendo como objetivos principais a promo<;:ao da exporta<;:ao do 

software desenvolvido no Pais e a gera<;:ao de empregos nobres nas empresas de 

software no Brasil. A meta principal do Programa era a de se obter 1% do mercado 

mundial de software no ano 2000 (que, na epoca, estimava-se em US$ 2 bilh5es). 

Em 1994, com a Portaria MCT n° 200, o Ministerio da Ciencia e Tecnologia considerou 

o Softex 2000, a RNP e o Protem-CC programas prioritarios em informatica (PPI), para 

fins de aplica<;:ao dos incentives da Lei n° 8.248/91 (Lei da Informatica). 

De 1993 a 1996, o Programa focou suas a<;:5es na constru<;:ao de bases operacionais32
, 

para o desenvolvimento das a<;:oes desse Programa, sendo a maier parte delas focada 

na prepara<;:ao e na sensibiliza<;:ao dos empresarios para exporta<;:ao de software. lsso 

compreendia uma gama extensa de atividades, que ia desde a capacita<;:ao em novas 

tecnologias ate a realiza<;:ao de cantatas no exterior. 

32 
Por meio da formac;iio de uma rede de parcenas e da estruturac;iio dos Agentes Softex. 
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A partir das reflexoes e conclusoes do Planejamento Estrategico da Softex, em 1996, 

houve o inicio de urn movimento de busca por maior foco, maior enfase em resultados 

e busca por uma identidade propria, uma vez que o Projeto Desi ja se aproximava de 

sua conclusao e a articulat;ao com os outros dois programas (RNP e Protem) 

praticamente nao ocorreu, a nao ser em casos pontuais. 

Segundo Weber (1997), buscando maior foco em neg6cios e em resultados, a gestao 

do Programa, em acordo com seus pares no governo, decidiu repassar o controle do 

Programa Softex 2000 para o setor privado em 1996. Em 3 de dezembro de 1996, foi 

criada a Sociedade Brasileira para Promot;ao da Exporta9ao de Software (Softex), uma 

institui9ao de direito privado sem fins lucrativos, que passou a atuar como gestora do 

Programa Softex 2000 a partir de 2 de janeiro de 1997, de acordo com a Portaria MCT 

n° 142/96. 

Com a cria9ao da Sociedade Softex, o objetivo principal do Programa (1% do mercado 

mundial em 2000) foi modificado para seis objetivos permanentes: 

a) situar o Brasil entre os cinco maiores produtores e exportadores de software do 

mundo; 

b) alcan9ar padrao internacional de qualidade e produtividade em software; 

c) melhorar continuamente (kaizen) a capacita9ao gerencial, mercadol6gica e 

tecnica das empresas de software no Brasil; 

d) consolidar a imagem do Brasil (marketing) como produtor e exportador de 

software, tanto internamente como no exterior; 

e) dispor de fundos (funding) para alavancar neg6cios voltados a produ9ao e 

exportat;ao de software, de fontes similares as existentes nos Estados Unidos e 

na Europa; 

f) reduzir os custos brasileiros para a produt;ao e exporta9ao de software. 

Apesar do objetivo de repassar o controle do Programa para o setor privado, isso de 

fato nao ocorreu, como sera comentado mais adiante. Ou seja, tanto do ponto de vista 

92 



operacional, politico ou mesmo em termos de financiamento, o setor privado nao 

"adotou" o Programa Softex. 

No final dos anos de 1990, o Programa buscava desvincular-se da imagem da meta de 

exportac;:ao que mobilizou a sua implantac;:ao. Pelo lade do Softex 2000, percebia-se 

que a meta fora superestimada, por outre lade, boa parte do financiamento 

(majoritariamente governamental) das ac;:oes do Programa tinha seus resultados de 

maier impacto no mercado interne. Naquele memento, a maier parte do financiamento 

para ac;:oes desse Programa no exterior sofreu forte reduc;:ao de recursos. As razoes 

que levaram a isso decorreram da percepc;:ao dos principais financiadores e parceiros 

politicos de que a principal meta do Programa Softex 2000 nao seria atingida, nem 

mesmo alguns outros resultados previstos no curta prazo. 0 Programa passa entao a 

receber pressoes, na forma de questionamentos, auditorias, etc., no sentido de 

evidenciar quais foram efetivamente os resultados obtidos. 

Como decorremcia, em 1998, a Sociedade Softex renomeou o Programa Softex 2000, 

para todos os fins de comunicac;:ao, planejamento e gestae de sua operac;:ao33
, como 

Programa Softex, e em 2000 a propria Sociedade Softex modificou sua razao social: de 

Sociedade Brasileira para Promoc;:ao da Exportac;:ao de Software para Sociedade para 

Promoc;:ao da Excelencia do Software Brasileiro. 

No final dos anos de 1990 e inicio dos anos de 2000, o Programa havia demonstrado 

diversos resultados diretos e indiretos obtidos, entretanto nao tinha recuperado o apoio 

que tivera em seu inicio. 

Em 2002, o Programa Softex foi considerado prioritario para fins de aplicac;:ao dos 

incentives da Lei n° 10.176/2001, por meio da Portaria n° 386 do Ministerio da Ciencia 

e Tecnologia. 

33 Juridicamente. o Programa Softex 2000 continuou a existir ate 2000, em conseqoencia da extensilo da existencia 
do Projeto Desi (Projeto PNUD/BRA92/019). 
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Em resume, nos anos de 1990, o Programa Softex passa basicamente por duas fases: 

a- 18 fase: de 1992 a 1996- lmplantacao do Programa- implantac;:ao da base 

operacional, sensibilizac;:ao de empresarios, foco na exportac;:ao, forte apoio e 

alinhamento governamentais; 

b- 2• fase: de 1997 a 2000 - Busca de consolidacao do Programa - ajuste nas 

estrategias e na operac;:ao do Programa, busca de identidade propria e declinio 

do apoio governamental. 

Essas duas fases serao utilizadas como referencia na apresentac;:ao e em comentarios 

sobre o desenvolvimento do Programa Softex, nos itens seguintes, nao sendo, 

entretanto, tomadas como recorte temporal para estrutura-los. 

3.2. BASE 0PERACIONAL DO PROGRAMA SOFTEX 2000 

0 modele de implantac;:ao do Programa Softex 2000 inicialmente previa a criac;:ao de 

dois tipos de unidades operacionais: os Nucleos Regionais e os Escrit6rios 

lnternacionais. Posteriormente, foi criado urn terceiro tipo que foram os Centres 

Genesis. 

0 modele que norteou a criac;:ao dos Nucleos Regionais Softex foi o de organizac;:oes 

autonomas, do tipo fundac;:io de direito privado ou sociedade civil sem fins lucrativos. 

Eram as unidades operacionais do Programa Softex 2000 com a missao de prover 

apoio tecnico, gerencial e mercadol6gico as empresas de software associadas, 

utilizando recursos pr6prios ou captados por intermedio do Programa (Weber, 1997). 

Na epoca da assinatura do Projeto Desi, ja haviam sido oficialmente criados 4 Nucleos 

Softex34 e no ano de 1993 foram criados mais 9 Nucleos35
• De 1994 a 2002 este 

34 
Esta formaliza(:iio se dava a partir da assinatura de urn protocolo de inten9oes entre o CNPq e as institui¢es 

locais, com obrigatoriedade de participa(:iio da academia, de entidades empresariais e do Poder Publico. A partir de 
1997 tal formaliza(:iio passou a se chamar credenciamento de urn Nucleo Softex e o processo passou a se dar a 
partir de uma demanda regional a coordena(:iio do Programa, estruturada na forma de uma proposta de trabalho 
envolvendo os atores locais, com obrigatoriedade de participa(:iio da academia, de empresarios e do Poder Publico. 
35 Em 1992 foram criados os Nucleos de Joinville, Curitiba, Blumenau e Belo Horizonte; em 1993 adicionaram-se os 
Nucleos de Campinas, Campina Grande, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Brasilia, Juiz de Fora. Viloria, Sao Jose des 
Campos e Recife. 
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numero evoluiu para 20 Nucleos Regionais Softex (12 em capitais e 8 em cidades do 

interior). 

Para sediar urn nucleo Softex, a cidade interessada precisava preencher uma serie de 

requisites: contar com parceiros locais interessados em investir no Nucleo e nas 

empresas de software a ele associadas; possuir universidades com cursos de pos

gradua9ao em Ciencia da Computa98o ou areas afins; mostrar evidemcias de que a 

regiao possuia voca98o para o desenvolvimento de software, citando empresas 

desenvolvedoras da regiao, a existemcia de polo tecnologico (ou plano-piloto para 

implanta98o de polo tecnologico) ou interesse do governo regional de apoio ao setor, 

etc. (Ferraz Filho et al., 1998). 

Aceita a proposta apresentada pela cidade, o Programa comprometia-se a alocar R$ 1 

milhao. na forma de balsas do CNPq, no prazo maximo de tres anos. Entre 80 e 90% 

de recursos do CNPq deveriam ser repassados as empresas de software, para 

incentivar projetos visando a comercializa98o no exterior. A aplica9ao dos recursos 

dava-se por meio de sele9ao de pianos de negocios a partir de chamadas regionais. As 

atividades dos Nucleos Regionais eram bastante diversificadas36
, atendendo em parte 

a necessidades locais e majoritariamente a objetivos e planejamento do Programa. 0 

leque de atividades compreendia desde assessoria juridica, assessoria em marketing 

ate incuba9ao de empresas. 

0 Programa tambem dotou os Nucleos Regionais com hardware e software para uso 

compartilhado pelas empresas associadas, as quais, assim, podiam contar com 

ferramentas de desenvolvimento no estado-da-arte, a semelhan9a das empresas do 

exterior. Alguns nucleos possuiam, alem desses equipamentos, acesso aos recursos 

de diversas universidades e centros de pesquisa do Pais, aumentando as op9oes de 

computadores e programas. 

Simultaneamente a cria9ao dos Nucleos, foi criado o primeiro Escritorio lnternacional, o 

US-Outpost, em Miami, Florida (EUA), sendo esse local definido a partir da percep9ao 

36 Esta diversificavao era balizada pelas competencias locais. Embora os Ntlcleos tivessem acesso a urn volume de 
recursos equivalente, as institui<;iies que se credenciavam tin ham muitas vezes uma trajet6ria preexistente, como foi, 
por exemplo, o caso do Ntlcleo de Curitiba, que ja desenvolvia a9oes na area de qualidade de software. 
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dos criadores do Programa como promissora porta de entrada para a comercializa9ao 

de produtos e servi9os de software brasileiros. 

0 modelo operacional de um Escrit6rio lnternacional era o de se constituir em uma 

unidade para apoio as empresas com vistas a comercializa9ao no exterior, fornecendo 

assessoria, informa96es ou ate incubando empresas. lnicialmente foi criado um 

escrit6rio nos EUA (Miami, Florida). A partir de 1997 o US-Outpost foi descontinuado e 

foram criados novos escrit6rios nos EUA e tambem em outros paises, seguindo os 

mesmos criterios (percepyoes) da coordenayao do Programa. nos EUA (Boston, Austin 

e San Francisco), na Alemanha (Sankt Augustin) e na China (Beijing). Entretanto, a 

exceyao do US-Outpost. os escrit6rios criados tiveram aportes de recursos muito 

aquem de suas necessidades e, portanto, atuayao restrita. Em 2000, parte desses 

escrit6rios foi descontinuada37 e a atuayao internacional do Programa Softex passou a 

dar-se por intermedio de maior intera9ao com embaixadas e agencias de comercio 

internacional nos paises-alvo. A a9ao tambem passou a dar-se de forma mais 

pulverizada, por meio de missoes. rodadas de neg6cios e participayao em eventos. 

0 terceiro tipo de unidade operacional foram os Centros Softex Genesis, que eram 

basicamente incubadoras academicas, via de regra implantadas dentro de 

universidades. A implanta9ao dessas unidades, ao contrario dos Nucleos e Escrit6rios 

lnternacionais, deu-se como fruto do aprimoramento do Planejamento Estrategico 

Situacional (PES) do Programa Softex, no anode 1996. Naquele ano foram criados 12 

Centros Genesis, e posteriormente mais 638
. Foram unidades criadas para eliminar os 

gargalos da forma9ao fortemente tecnica e com pouca visao mercadol6gica dos jovens 

empresarios de software. Sua atuayao dava-se em estreita colabora9ao com as 

universidades, buscando a formayao de uma cultura de empreendedorismo e a cria9ao 

37 
0 US-Outpost foi descontinuado em 1997 e em 2000 foram descontinuados os escrit6rios da China e a 

representa9ilo na Australia. Em 2001 foi descontinuado o escrit6rio da Alemanha, em Austin e a representa9ilo na 
Espanha. 0 principal motivo foi o desinteresse dos Agentes Softex (que faziam o gerenciamento dos escrit6rios) em 
continuar com a opera9ilo, pois esses escrit6rios se tomaram inviaveis economicamente. 
38 Foram criados 18 Centros Genesis: 

- 12 em 1999: Joinville, Sao Carlos, Salvador, Juiz de Fora, Campinas, Maringa, Campina Grande, Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte, Porto Alegre, Blumenau e Palo Branco; 

- 6 em 2000: Recife, Londrina, Brasilia, Fortaleza, Viloria e Florian6polis. 
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de novas empresas de software a partir de jovens profissionais recem-graduados nas 

universidades brasileiras, em que o planejamento de neg6cios era o fio condutor. 

Assim como os Nucleos, os Centres Genesis tambem recebiam um kit de 

equipamentos e recursos na forma de bolsas CNPq, embora em volume inferior ao dos 

primeiros. 

A partir de 2002, a Sociedade Softex, em conjunto com a coordena<;:ao de Nucleos e 

Centres Genesis, optou pela uniformiza<;:ao da denomina<;:ao e pela fusao de seus 

bra<;:os operacionais, passando estes a serem denominados Agentes Softex. Como 

parte deste processo foi estimulada, sempre que houvesse concordancia, a fusao entre 

Genesis e Nucleos. Segundo a Sociedade Softex39
, uma das razoes que motivaram 

esta decisao foi a necessidade de maior sinergia entre os Agentes, uma vez que, ao 

Iongo do tempo, iniciou-se um processo de distanciamento entre estes componentes do 

Sistema Softex. 

3.3. INVESTIMENTOS E UTILIZA<;:AO DE RECURSOS NO PROGRAMA SOFTEX 2000 

3.3.1. Recursos alocados no Programa 

0 governo, mais especificamente o CNPq, foi o maior financiador do Programa Softex 

nos anos de 1990. De 1992 a 2000 foram investidos quase R$ 69 milhoes diretamente 

nas a<;:oes do Programa, sendo que, deste total, aproximadamente 57% foram 

provenientes de recursos do CNPq. Entretanto, considerando-se os recursos aportados 

por intermedio do Projeto Desi, via PNUD, que tambem tinham origem no or<;:amento 

CNPq, a participa<;:ao do CNPq chega a 75%. 

Alem do CNPq, outras fontes de recursos foram a Lei n° 8.248/91 (19%) e Sebrae e 

FINEP, ambos com aproximadamente 3%. 

A tabela a seguir apresenta os investimentos realizados diretamente no Programa. Ou 

seja, nao fazem parte desta contabilidade os recursos articulados pelo Programa 

Softex para aplica<;:ao nas empresas de software, como por exemplo a opera<;:ao de 

39 
Entrevistas com os dirigentes que estavam a frente da Sociedade Softex de1997 a 2000. 
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financiamento Prosoft/BNDES, recursos da Chamada Nacional Softex'97 (CNS'97) ou 

recursos obtidos pelas empresas com a Lei n° 8.248/91. Se fossem contabilizados 

esses valores, teriamos um montante proximo de US$ 100 milhoes. 

Tabela 3.1 -lnvestimentos no Programa Softex -1992 a 2000 

R$/mil 

Fonte/Ano 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Total 

PNUD 24 693 1.971 1.648 3.712 1.664 1.179 596 753 12.230 

CNPq 1.418 4.534 7.586 9.200 5.683 6.117 4.544 39.082 

Lei 8.248 5 276 301 4.650 1.603 3.373 2.104 970 13.282 

Sebree 359 557 1.000 41 1.957 

FINEP 300 300 300 460 319 193 175 140 2.187 

Total 24 998 3.965 6.783 16.767 13.333 11.428 8.992 6.448 68.738 

Fonte: Sociedade Softex. 2003 

Obs.: 

fazendo-se as conversOes real/d61ar ao Iongo dos anos, estima-se um valor prOximo a US$ 60 milhOes; 

os recursos da Lei no 8.248/91 aplicados no Programs foram, em sua maier parte, na fonna de equipamentos. 

Observamos que a partir de 1997 ocorre um acentuado declinio nos recursos 

provenientes do CNPq e, a partir de 1998, ocorre forte declinio no total de recursos 

aplicados anualmente no Programa. De 1997 a 2000, os recursos reduziram-se 

aproximadamente em 50%. Nessa fase, o Programa encontrava-se implantado, com 

quase 30 Agentes, entre Nucleos e Centres Genesis, ou seja, encontrava-se no apice 

de sua capacidade operacional. Essa diminuic;:ao reflete, como comentado, as criticas e 

percepc;:oes negativas do governo com relac;:ao ao Programa. 

Observa-se tambem que, com a criac;:ao da Sociedade Softex no final de 1996, a 

estrategia de captac;:ao de recursos da Lei n° 8.248/91, como eventual substitute e/ou 

reforc;:o dos recursos CNPq, nao se efetivou. E, do total de recursos captados pela Lei, 
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aproximadamente 60% o foram por meio do fornecimento de equipamentos para os 

Agentes Softex, em vez de ser por recursos financeiros diretos, o que reduziu 

significativamente a autonomia dos Agentes para a implementa9ao de a9oes. 

Os recursos aportados aos Agentes Softex, por intermedio do Programa Softex, 

propiciaram a capta9ao de recursos regionais e mesmo federais. A tabela a seguir 

apresenta dados referentes a segunda fase do Programa. Nao ha urn levantamento 

desse tipo de dados na primeira fase do Programa, mas sabe-se que, pelos protocolos 

de inten9ao, houve urn aporte de R$ 1 milhao por localidade onde o Nucleo estava 

sendo instalado, portanto, de 1993 a 1996, houve uma contrapartida minima de 

investimento dos Nucleos de aproximadamente R$ 20 milhoes. Na realidade essa 

contrapartida deve ter sido bern maier, uma vez que na primeira fase do Programa o 

apoio dos parceiros locais dos Agentes era muito mais ativa e presente, seja pelo 

ineditismo da proposta, seja pelo volume investido. 

Tabela 3.2- Recursos captados por Nilcleos Softex -1997-2000 

Fontes de recursos (US$ mil) 1997 1998 1999 2000 TOTAL 

Recursos governamentais 5.263 9.713 4.916 3.452 23.344 

Recursos privados 8.086 10.522 7.884 1.190 27.682 

Recursos captados via Lei n• 8.248/91 11.381 4.214 2.351 1.261 19.207 

Prosoft/CNS n.d. 2.688 1.716 n.d 4.404 

Totais (em US$ mil) 24.730 27.137 16.762 5.903 74.636 

Totais (em R$ mil) 26.708 31.479 31.010 11.215 100.412 

Numero de respostas 20 18 19 19 

Fonte: Braga Rosa et al., 2000; Ano 2000: Relat6rio Anual dos Agentes Softex 
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Os recursos governamentais apresentados foram os captados com os governos 

federal, estadual e municipal40
. Os recursos oriundos do setor privado foram 

decorrentes principalmente de investimentos do Sebrae, mensalidades de empresas 

associadas e servic;:os prestados as empresas, cada urn com aproximadamente 10% do 

valor total investido. Os recursos captados via Lei 8.248 sao distintos dos da Tabela 

3.1, pais dizem respeito aos recursos adquiridos pelos Agentes diretamente entre as 

empresas beneficiarias, com o papel de Agente Softex ou como Institutes de 

Pesquisa41
. 

Observamos urn aumento gradativo dos recursos alavancados regionalmente, ate o 

anode 1999, e depois uma queda acentuada em 2000, assim como tambem ocorreu 

com o Programa (Tabela 3.1). Somando-se os recursos investidos nos Nucleos pelo 

Poder Publico (recursos governamentais, incentives, etc.) e comparando-se com os 

recursos alocados pelas empresas (investimentos, mensalidades, servic;:os adquiridos, 

etc.), tem-se uma relac;:ao de 1 ,7. Portanto, urn retorno do investimento privado 

bastante modesto. Entretanto, ha divergemcias no ambito governamental sabre os 

recursos da Lei n° 8.248/91 poderem ser considerados (ou nao) uma contrapartida das 

empresas. Retirando-se os recursos captados pela Lei 8.248, a relac;:ao recursos 

publicos/recursos privados aproxima-se de 1 ,0. Considerando-se que, 

aproximadamente 50% dos recursos privados foram alocados na forma de pagamento 

de mensalidades e de servic;:os, tem-se urn baixo investimento das empresas. lsso 

reflete a pouca capacidade de investimento das empresas apoiadas pelo Programa, 

que tern relayao direta com o porte media das mesmas: micro ou pequenas empresas. 

Os investimentos realizados pelas empresas deram-se principalmente para viabilizar 

sua participac;:ao em ac;:oes internacionais: feiras, rodas de neg6cios, etc. 

Os recursos obtidos pela Lei n° 8.248/91 dizem respeito a projetos de desenvolvimento 

de P&D de ETNs localizadas na regiao. 0 maior volume desses recursos foi captado 

40 
Os recursos do Governo Federal (principalmente do CNPq) direcionados para os Agentes Softex ja estavam 

inclusos nos dados da Tabela 3.1. Ha portanto uma redundiincia de valores proxima de US$ 20 milhoes. 
41 

Alguns nucleos, como os de Curitiba e Porto Alegre, eram credenciados no MCT como Institutes de Pesquisa 
Privados e tiveram participayao nos sub-sistemas de ETNs, ctlados no Capitulo 2. 

100 



pelos Agentes Softex como Institutes de Pesquisa, credenciados no MGT, e nao 

propriamente como Agentes Softex. 

Somando-se os recursos da primeira e da segunda fase, considerando as imprecisoes 

ja relatadas, temos um montante de aproximadamente R$ 200 milhoes investidos e 

captados pelo Programa ao Iongo dos anos de 1990. Embora pare~a um montante 

bastante expressive, se considerassemos que todo esse montante fosse somente 

aplicado nas localidades (30 localidades - Nucleos e Centros Genesis), recebendo 

apoio por sete anos, teriamos um valor inferior a R$ 1 milhao por localidade por ano, o 

que ja seria bastante restrito. Considerando-se todas as frentes que foram atendidas: 

infra-estrutura dos Agentes, plano de neg6cios de empresas e em atividades de 

capacita~ao, apoio, etc. e a forma de aplica~ao dos recursos, como sera visto no 

seguinte item, o montante foi insuficiente para gerar efeitos significativos, em razao da 

pulveriza~ao desses recursos. 

3.3.2. Uso dos recursos captados pelo Programa 

Na primeira fase do Programa, o foco de investimentos foi a implanta~o da base 

operacional e o apoio aos pianos de neg6cios das empresas. Somando os recursos 

CNPq fornecidos para manuten~o dos Nucleos, incentive as empresas e Projeto 

Genesis, durante o periodo 1993-1997, chega-se a um total de US$ 13.858.337 (Ferraz 

Filho et al., 1998). Oeste total, mais de 80% foram aplicados em pianos de neg6cios de 

empresas de software de capital nacional . Este valor entretanto nao inclui os 

dispendios com capacita~ao de empresas e aqueles destinados as a~oes 

internacionais (escrit6rios e eventos). Nao foram encontradas informa~oes referentes a 

estes itens na Sociedade Softex ou em outras fontes de dados. 

Na tabela a seguir e apresentada a utiliza~ao dos recursos dos Nucleos no periodo de 

1997 a 2000. 
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Tabela 3.3 - Nucleos Softex- Uso dos investimentos (Quadro de usos) 

Usos dos recursos 1997 

1. lnfra-estrutura dos Ntlcleos 32% 

(custeio com instala9oes fisicas, pessoal, equipamentos, etc.) 

2. Laboratories, incubadoras e servi9os de Internet para 8% 
associados 

3. Realizayao de feiras (e rodas de neg6cios) ou apoio para 16% 
empresas associadas participarem desses eventos 

4. Marketing e divulgayao 7% 

( catalogos, publica9oes, site Web, etc.) 

5. Eventos para capacita9ao gerencial e tecnol6gica das 15% 
empresas associadas (seminaries, palestras, cursos) 

6. Programas de qualidade 3% 

7. Consultoria tecnica e gerencial para empresas associadas 

Outros usos 

Total 

Ntlmero de respostas 

Fonte: Braga Rosa et al., 2000 

6% 

13% 

100% 

20 

1998 

30% 

13% 

11% 

6% 

12% 

3% 

7% 

17% 

100% 

18 

1999 

25% 

11% 

12% 

6% 

13% 

5% 

9% 

19% 

100% 

19 

Observa-se que a maior porcentagem de utiliza9iio dos recursos refere-se ao custeio 

da infra-estrutura de equipamentos e pessoal, em uma media proxima de 30% do total 

de recursos. Aplicando-se este porcentual aos valores apresentados na tabela anterior 

(Tabela 3.2), tem-se uma media aproximada de R$ 9 milhaes por ano, o que resulta em 

algo proximo a R$ 450 mil por ano, por Nucleo Softex. 

Em segundo Iugar, destacam-se as atividades de apoio ou realiza9ao de eventos e 

capacita9ao. Considerando-se as atividades dos itens 3, 4 e 7 como mais direcionadas 

para a exporta9ao de software, estima-se urn valor medio aproximado de R$ 8 milh5es 

por ano e de R$ 400 mil por localidade (Agente). Braga Rosa et al. (2000) apontam que 

o perfil dos Nucleos Softex, durante a segunda fase do Programa, apresentava uma 

media de 43 empresas associadas e que, destas, aproximadamente 24 estavam 

efetivamente engajadas nas atividades dos Nucleos. Supondo-se que 20 dessas 

empresas estivessem efetivamente engajadas em urn esfor9o de exporta9ao, teriamos 

urn investimento de aproximadamente R$ 20 mil por ano por empresa, para 
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investimento em marketing, participa9ao em feiras, etc. Mesmo que fossem somente 10 

empresas, o montante ainda seria muito pequeno ante as necessidades para entrada 

no exterior. 

Alem do valor relativamente baixo investido nas empresas, seja diretamente em pianos 

de neg6cios ou nas a96es de apoio, a maier parte dos recursos alocados, tanto na 

primeira fase quanta na segunda, ocorreu na forma de balsas (CNPq), o que trazia 

dificuldades operacionais significativas. As balsas para pagamento de recursos 

humanos, mesmo as que tinham os maiores valores, ainda eram defasadas com 

rela9ao ao mercado. Por exemplo, a balsa DTI-A, com o maier nivel, era de 

aproximadamente R$ 3 mil reais, o que permitia a contrata9ao de urn profissional de 

nivel medic. Entretanto os requisites para cessao dessa balsa envolviam a 

apresenta9ao de doutorado, o que era uma condi9ao de urn profissional de muito maier 

qualifica9ao . 

Boa parte dos gargalos enfrentados pelas empresas (imagem, informa96es 

qualificadas, investimento em marketing, etc.) demandava recursos com maier 

flexibilidade de uso. Estas limita9oes de financiamento passaram a ser melhor 

equacionadas com a formula9ao da Chamada Nacional Softex'97 (CNS'97) para 

financiamento das empresas de software, uma parceria entre a Softex, Finep e CNPq. 

A linha de financiamento seria para incentive de projetos visando a comercializa9ao de 

software brasileiro no exterior, no prazo maximo de 12 meses. 0 financiamento seria 

de Iongo prazo, com juros baixos (4% a.a.), carencia de 12 meses para pagamento do 

principal e dos juros e amortiza9ao em 24 meses. 0 financiamento nao exigia garantias 

reais, o que tornava a opera98o muito interessante para a pequena empresa produtora 

de software. Cada empresa poderia solicitar de R$ 200 mil a R$ 400 mil a FINEP; 

outros R$ 250 mil poderiam vir a ser requeridos ao CNPq, na forma de balsas. Foram 

incentivadas 31 empresas, em urn montante aproximado de R$ 18 milhOes. 

No processo de avalia9ao da CNS'97, alem de Finep e CNPq, participaram tambem 

representantes do BNDES e, a partir da experiencia com este processo de avalia9ao, 

foi formulada a linha de financiamento Prosoft, uma parceria entre a Softex e o BNDES. 

0 programa piloto foi lan9ado em 18/12/1997 e passou por tres renova96es ate 

31/3/2004. 
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0 Prosoft e uma linha de financiamento para empresas desenvolvedoras de software, 

de capital nacional, baseada na avaliar;:ao do plano de neg6cios da empresa solicitante. 

Ao contrario do usualmente exigido por linhas tradicionais de financiamento, o Prosoft 

nao exige garantias reais para valores ate R$ 6 milhoes. Ate este valor e exigida fianc;:a 

dos s6cios. Ate o memento a linha beneficiou 29 empresas, com a aprovar;:ao de R$ 

79,45 milh5es em financiamentos. Entre elas foram contempladas diversas empresas 

associadas ao Softex. 0 financiamento tern urn valor minima de R$ 400 mil e uma das 

obrigar;:oes da empresa solicitante e a de se transformar em S/A. 

A participar;:ao da Sociedade e dos Agentes Softex da-se na divulgar;:ao da linha (road 

shows), capacitar;:ao para a formular;:ao e estruturar;:ao de pianos de neg6cios (Agentes 

Softex), avaliar;:ao dos pianos encaminhados e acompanhamento dos pianos 

aprovados pelo BNDES (consultores externos contratados pela Sociedade Softex). A 

ausencia de garantias reais e compensada pela avaliar;:ao criteriosa dos pianos de 

neg6cios provida pela Softex. 

No anos de 1998 a 2000 foram aprovados 10 pianos de neg6cios e financiado urn 

montante de aproximadamente R$ 20 milhoes. 

No principia a linha tinha caracteristicas mais voltadas para pequenas e medias 

empresas de software (valores-limite de financiamento), embora grandes empresas 

tambem tenham se beneficiado dessa linha. Recentemente a linha passou por uma 

renovar;:ao ampliando os limites de financiamento para R$ 100 milhoes com o fim de 

ser mais atrativa para grandes empresas. 

Nos primeiros anos o Prosoft, do ponte de vista do financiador, era uma experiencia 

inovadora com relac;:ao a cultura vigente no BNDES: emprestimos de pequeno vulto, 

ausencia de garantias reais, parceria com uma rede de agentes para avaliar;:ao, etc. Do 

ponte de vista das empresas solicitantes tambem era uma experiencia inedita, pois 

apresentava condir;:oes distintas das usualmente encontradas entre os financiadores de 

risco. 0 Prosoft, entretanto, demandava urn significative amadurecimento empresarial: 

estruturar;:ao da gestae administrative, em especial a financeira, estrategia de mercado 

consistente, etc. Em contrapartida, como ja comentado no capitulo anterior, as 

empresas de capital nacional enfrentavam naquele memento urn processo de 
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fragiliza9ao. Estes diversos fatores somados levaram a urn aproveitamento restrito 

dessa linha. 

Concluindo este item, observa-se que apesar dos valores investidos no Programa 

terem sido 1mpares dentro do usual no ambito do MCT, sua pulveriza9ao e formas de 

aplica9ao dos mesmos (bolsas, etc.), limitaram sobremaneira seu impacto. Como sera 

observado mais adiante, nao foi somente isto que levou a esta limita9ao. As pr6prias 

orienta9oes normativas para o investimento ja apresentavam falhas em sua 

conceitua9ao. 

3.4. PLANEJAMENTO E A<;6ES DO PROGRAMA SOFTEX
42 

Desde o inicio, o Programa Softex 2000 adotou urn sistema de planejamento baseado 

na elabora9ao de pianos de trabalho anuais, utilizando a metodologia PES43
. A ado9ao 

dessa metodologia respondeu a uma necessidade identificada no inicio do Programa 

de planejar a a9E!o de uma rede de parcerias, geograficamente distantes. 

Na primeira sessao de planejamento, de 23 a 25 de novembro de 1993, foi identificado 

o problema a ser atacado (baixa exporta9ao do software produzido no Brasil) e foram 

definidos os principais gargalos (n6s criticos, pela metodologia PES), formando uma 

arvore de causalidade (arvore de problemas) que originou as primeiras opera9oes do 

Programa. 

A partir dos descritores do problema a ser atacado, foram identificadas as tres causas 

primarias do problema da baixa exporta9ao: 

empresas sem lastro financeiro; 

baixa capacita9E!o gerencial, mercadol6gica e de suporte nas empresas; 

produtos inadequados. 

42 As fontes das informa<;Qes que compuseram este item foram os Pianos Estrategicos da coordena9/lo do Programa 
(1 3 fase) e da Sociedade Softex (23 fase), durante a decada de 1990. Tambem foram consu~ados os registros de 
avalia9/lo dos referidos pianos. 
43 Naquele momenta, a metodologia de Planejamento Estrategico Situacional (PES) desenvolvida pelo professor 
Carlos Matus (Matus, 1996) ainda era pouco conhecida no Pais. Sua ado9/lo pelo Programa Softex, e a produ9/lo de 
pianos de trabalho bern estruturados do ponto de vista de sua articula9/lo, estimulou outras insmui<;iies, inclusive o 
proprio CNPq, a adotarem essa metodologia. Resumidamente, a metodologia comp6e-se de quatro mementos: 
explicative, normative, tatico-operacional e estrategico. 
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Foram entao definidos 17 n6s criticos (gargalos) para os quais o Programa direcionaria 

seus esforc;:os44 e 17 operac;:oes para soluciona-los. Adicionalmente, foram formuladas 

mais 2 operac;:oes ap6s a reuniao, de carater mais estrategico do que operacional 

(operac;:oes 18 e 19). 0 quadro a seguir apresenta os n6s criticos e as operac;:oes 

desenhadas para elimina-los. 

Quadro 3.1 - Planejamento inicial do Programa Softex 2000 

N6s criticos Operac;:oes PES 

NC 1 - Nao M mecanismos de financiamento para o Op. 1 - Criar linhas especificas de financiamento de 
setor software no BNDES, na FINEP, etc. 

NC 2- lnexistencia de capitais de risco, capitaliza9iio Op. 2 - Valorizar a disponibilidade de capital de risco 

NC 3 - Receita no mercado intemo nao alavanca Op. 3 - Programa de ac;Oes para aumentar vendas no 
exportac;Oes mercado intemo 

NC 5- Despreparo do empresario Op. 5- Apoiar a estnutura9iio gerencial das empresas 

NC 6- Despreparo da fof98 de trabalho Op. 6- ldentificar necessidades e planejar solu9oes 

NC 8- Faltam informaQoes sobre o mercado externo Op. 8 - lmplantar sistema de informac;Oes do mercado 
extemo 

NC 12- lnfra-estnutura precaria Op. 12- Concluir implanta9iio dos Nucleos no Pais 

NC 13 - Empresarios dao pouca aten9iio ao mercado Op. 13 - Organizar eventos, promo9oes, divulga9iio de 
externo oportunidades 

NC 14- Nao M programas e projetos estrategicos Op. 14 - lmplantar programa/projeto - parceiros 
estrategicos 

NC 15 - Faltam mecanismos para a gera9iio de start- Op. 15 - Fomentar o surgimento de spin-offs e start-ups 
ups e spin-offs 

NC 16 - Pouca quantidade e qualidade na forma9iio Op. 16 - Ampliar e melhorar a oferta de mao-de-obra 
em software especializada 

NC 17- Falla integra9iio universidade-empresa 

Fonte: Sociedade Softex 

Op. 17- lntegra9iio universidade-empresa 

Op. 18- Marketing institucional 

Op. 19 - Atrair empresas estrangeiras para produzir 
software no Pais 

44 A defini9ao de um n6 critico da-se nao apenas pelo problema associado, mas tambem por grau de interferencia, 
recursos disponiveis, etc., que o planejador (no caso o Programa Softex) pode ter para modificar aquele problema. 
Ou seja, se ao se direcionar os recursos do Programa para aquele problema, ha condi9oes reais de transforma-lo e 
o quanto isso modifica o problema mais abrangente (baixa exporta9iio). 
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Na primeira fase do Programa, houve diversas reformula<;:oes de opera<;:oes e 

atividades, em fungao do aprendizado adquirido pela implementa<;:ao destas. A titulo de 

ilustragao sao apresentados na tabela a seguir os resultados do Planejamento 

1995/1996. 

Quadro 3.2 - Planejamento Softex 1995/1996 

Operagoes PES 

Apoio a exportaglio 

Op. 01 - Promover oportunidades de exportaglio de software 

Op. 02 - Facilitar os esfor9os de exportaglio 

Op. 03- Viabilizar o US-Outpost como publisher 

Apoio ao empreendimento em software 

Op. 04 - Capacitaglio gerencial e mercadol6gica 

Op. 05- Novas empresas 

Op. 06- Contribuir para a viabilizaglio financeira das empresas 

Op. 07- Atrair empresas medias/grandes 

Desenvolvimento tecnol6gico 

Op. 08- Qualidade em software 

Op. 09 -"Programas de inovaglio tecnol6gica 

Op. 10- Treinamento de recursos humanos em informatica 

Administraglio do programa 

Op. 11 - Apoio a gestao 

Op. 12- Plano Sof!ex 1997/2002 

Fonte: Sociedade Softex 

Avaliando a evolu<;:ao das opera<;:oes e atividades, observa-se que, ao mesmo tempo 

em que ocorrem mudangas na "periferia" do planejamento (escopo das agoes, 

denomina<;:oes, etc.), em seu cerne h8 caracteristicas que permanecem quase 

invariaveis. Em outras palavras e utilizando a propria metodologia PES45 como 

45 Para mais detalhes ver bibliografia e obra de Carlos Matus. 
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referencia, embora houvesse diversas modificac;oes no ambito tatico-operacional 

(aspectos de implementac;ao), no aspecto estrategico o Programa manteve-se 

praticamente inalterado. 

Quanto as variac;oes ocorridas na implementac;ao dos pianos formulados na primeira 

fase, observamos: 

Maior aprofundamento na formulac;ao das operac;oes e atividades e ampliac;ao 

do escopo, como, por exemplo, a operac;ao Apoiar a estruturayio gerencial 

das empresas. Ela passou a ser a operac;ao Capacitayao gerencial e 

mercadol6gica, envolvendo urn rol ampliado de atividades, desde o 

aprofundamento de parcerias com o Sebrae para treinamento, passando por 

residencia de profissionais no exterior, ate eventos de marketing. 

Operac;oes foram sendo modificadas ou excluidas em decorrencia da 

implantac;ao do Programa, como a operac;ao Concluir implantayao dos 

Niicleos no Pais. 

Novas operac;oes foram surgindo em func;ao de novas percepc;oes sobre como 

atacar os nos criticos. Exemplo disso foi a operac;ao Qualidade em software, 

que introduziu uma serie de ac;oes no sentido de disseminar padroes e 

metodologias de qualidade, criar condic;oes para aplicac;ao de metodos para a 

avaliac;ao e melhoria de processos, etc., nas empresas de software. 

- Aparecimento esporadico de algumas operac;oes (tentativas de viabilizac;ao), 

como a operac;ao Atrair empresas medias/grandes. Essa operac;ao previa a 

realizac;ao de atividades de sensibilizac;ao de medias e grandes empresas46 por 

meio da publicac;ao de artigos em veiculos de grande circulac;ao e de eventos 

setoriais. 

46 
Como NEC. IBM. ltautec, Ericsson, etc. 
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Em termos estrategicos, podemos resumir as a~oes do Programa em algumas linhas 

basicas de a~ao, configurando sua resposta as tres causas primarias da baixa 

exporta~ao, identificadas no inicio deste item: 

capacita~ao das empresas em gestae do seu neg6cio, envolvendo diversos 

aspectos: marketing, financeiro, gestae administrativa, etc.; 

- fornecimento de suporte logistico e operacional para empresas exportadoras, 

envolvendo uma ampla gama de servi~os; 

dissemina~ao de novas tecnologias; 

capta~ao de recursos e articula~ao de novas linhas de financiamento mais 

adaptadas as caracteristicas e necessidades das empresas de software; 

constru~ao de uma nova gera~ao de empresas, com uma nova cultura 

(empreendedora) e tendo o plano de neg6cios como eixo de sua inser~ao 

estrategica no mercado. 

Observa-se ainda que, nessa primeira fase, o Planejamento da Softex era bastante 

extenso quanto a amplitude e a quantidade de a~oes. As opera~oes definidas tinham 

uma media de 40 a 50 atividades com metas, objetivos, recursos e cronograma 

definidos. 

No termino da primeira fase, em 1996, a Coordena~o Nacional da Softex reavaliou a 

arvore de problemas original, identificando os nos criticos nos quais as a~oes 

produziram baixo impacto ou se apresentaram como de baixa governabilidade. Dentro 

desta perspectiva, as a~oes para a introdu~o de novas tecnologias foram 

descontinuadas. A percep~ao dos coordenadores do Projeto foi a de que as empresas 

por si pr6prias tinham condi~oes de acesso a novas tecnologias sem a necessidade de 

uma sensibiliza~ao ou a~ao induzida do Programa. Houve tambem a percep~o de que 

as empresas, em geral, ja nao se encontravam defasadas tecnologicamente do estado

da-arte da tecnologia de software, como no inicio do Programa. Esta foi uma das 

poucas mudan~as do ponto de vista de estrategia de a~ao do Programa. A partir de 

1997, o planejamento nao sofreu modifica¢es substanciais quanta a sua arvore de 

problemas. Nao houve uma revisita~ao e avalia~ao como em 1996, mas 
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aprimoramentos nas operagoes, com refinamentos e melhor estruturagao de atividades 

em algumas. Entretanto foram incorporadas algumas atividades (atualizando-as ao 

contexte) que nao estavam presentes na arvore original, como busca de recursos dos 

fundos setoriais, montagem de programas de inovayao, etc. 

A partir dessa data ate o presente memento, as agoes do Programa Softex passaram a 

se concentrar em basicamente quatro grandes operagoes47
: 

criagao de novas empresas; 

capacitagao empresarial; 

recursos para financiamento das empresas (funding); 

apoio ao desenvolvimento de neg6cios. 

A figura a seguir ilustra as componentes e as inter-relagoes entre as operagoes nos 

anos de 1997 a 200048
: 

47 
Embora as denomina.,Oes variem ao Iongo dos anos, o que se observa e que, qualitativamente, a definiyao de 

a<;Oes e esfor9os !em sido direcionada a estes quatro grandes eixos, os quais por sua vez sao uma sintese das 
estrategias basicas da primeira fase. 
48 

Formalmente esse foi o modelo estrategico operacional definido para o periodo de 1999 a 2002, entretanto este 
modelo explici1a o que vinha sendo aprimorado e estruturado desde 1996. Ou seja, apesar de uma denominayao 
diferente, as opera96es e suas inter-rela<;Oes sao praticamente as mesmas desde 1997, justificando sua utilizayao. 
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A 16gica contida nesta figura pode ser resumida da seguinte maneira: 

A operagao de Geracao de novas empresas, por meio da disseminagao do 

empreendedorismo nas instituigoes de ensino media e superior do Pais, 

incentivava o surgimento de empreendedores. Muitos deles seriam o ponto de 

partida para o surgimento de novas empresas de software que, para levar 

adiante seus projetos, poderiam vir a contar com recursos financeiros de 

terceiros, obtidos a partir da elaborayao de pianos de neg6cios qualificados. As 

empresas criadas a partir do esforgo desenvolvido pela operayao Geracao de 

novas empresas somar-se-iam as empresas associadas ao Softex, formando 

urn conjunto de empresas orientadas para a comercializayao de 

produtos/servigos no mercado externo; 

Por meio da operagao Capacitacao, a Softex colocaria a disposigao dessas 

empresas urn leque amplo de ay5es para capacita-las e auxilia-las na 

elaborayao de pianos de neg6cios. 0 plano de neg6cios era o instrumento de 

comunicagao da empresa com a rede de parcerias e com os agentes 

financeiros; 

Por meio dos esforgos realizados pela operayao Funding, as empresas 

qualificadas, com pianos de neg6cios promissores, teriam acesso a recursos 

financeiros. Entre os objetivos dessa operayao, encontrava-se o de tornar 

disponivel para as empresas lin has de credito diversas, inclusive capital de risco; 

Empresas qualificadas, capitalizadas e com pianos de neg6cios efetivamente 

direcionados para o mercado externo formariam o portfolio preferencial de 

empresas a serem atendidas pelos Escrit6rios lnternacionais. Segundo a Softex, 

tratava-se de empresas em condigoes de serem bem-sucedidas no mercado 

externo e de manterem presen9a constante fora do Pais; 

A96es de marketing e comunicayao estariam apoiando as operagoes Softex 

acima citadas, propiciando divulgagao ampla dos resultados obtidos pelas 

integrantes do portfolio e a consolidayao das marcas Brazilian Software e Softex 

no exterior. 
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Nao se tratava de uma serie de etapas; as empresas poderiam adentrar ou utilizar 

qualquer dos recursos e ac;:oes oferecidos dependendo de suas necessidades, porte, 

etc. 

Por um lado, o modelo construido fortalecia a amarrac;:ao entre as operac;:oes, que na 

primeira fase ainda estavam dispersas, com problemas de articulayao e foco. Por outro, 

seu rationale estava embasado na meta de se conseguir auferir a exportac;:ao de US$ 

250 milhoes em 2002, com uma 16gica subjacente calcada no financiamento de pianos 

de neg6cios qualificados. Ou seja, partia-se de estimativas de comercializac;:ao media 

no exterior, por plano de neg6cios, e calculava-se quanta as operac;:oes teriam que 

gerar de insumos para atingi-lo: numero de empresas, recursos humanos, 

financiamento, etc. 

Ao contrario dos pianos elaborados na primeira fase, o modelo estrategico e os pianos 

anuais da segunda fase nao tiveram o aporte de recursos necessaries para 

implementar as ac;:oes planejadas segundo a 16gica descrita acima. Os recursos 

advindos foram consumidos em operac;:oes mais basicas de capacitayao e na 

manutenc;:ao da estrutura operacional. 

3.5. RESULTADOS 0BTIDOS 

Apesar da complexidade do planejamento na primeira fase do Programa, ha pouco 

registro dos resultados para a consecuc;:ao das metas principals desse Programa. 

Costa (1997) relata valor de exportayao de US$ 100 milh5es
49 

em 1995, mas nao h8 

mais informac;:oes sabre as principals empresas exportadoras, empregos gerados, 

principals produtos e setores, metodologia de aferimento, etc. No documento ha a 

previsao de exportayao de US$ 200 milhoes em 96 e de US$ 2 bilhoes em 2000, 

incluindo-se o aferimento de software embarcado. Sao tambem apresentados dados 

dos resultados intermediaries do Programa ate 1996: 

empresas filiadas aos Nucleos Softex: 593; 

49 US$ 50 milh6es para os EUA e US$ 50 milh6es para outros paises provenientes de 50 empresas exportadoras. 
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- empresas beneficiadas pelo Programa: 195; 

- empresas incubadas no exterior: 15; 

Nucleos Regionais implantados: 18; 

Escrit6rios lnternacionais: 3. 

Os dados apresentados em Costa (1997) tiveram forte questionamento por parte do 

MGT nos anos posteriores, o que levou a realiza~ao de novas pesquisas de dados. 

A partir da segunda fase do Programa foram realizados levantamentos diversos de 

informa~oes, nos quais se destacam: 

Pesquisa sabre lnvestimentos Privados e Comercializa~ao no Exterior -

pesquisa conduzida pelo consultor Newton Braga Rosa com empresas de 

software, associadas e nao associadas ao Softex, Nucleos e Sociedade Softex; 

- Avalia~ao lntegrada dos Agentes Softex- levantamento de informa~oes sabre o 

desempenho dos Agentes, realizado nos anos de 1997 e 1998; 

Pesquisa de lmagem da marca Brazilian Software nos anos de 1997 a 2000; 

Relat6rio Anual dos Agentes Softex a partir de 1999. 

Os resultados encontrados por essas pesquisas apresentam diferen~as significativas 

com rela~ao aqueles apresentados por Costa (1997). 

Nas tabelas a seguir sao apresentados os dados obtidos dessas pesquisas. 

Tabela 3.4- Resultados de exporta~;ao de Software- Brasil 

(US$ milhOes) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Total de software no exterior 7.9 9.8 19.2 36.5 46.9 52.3 100 

Fontes: Pesquisa Expedita Softex (1994 a 1995). Braga Rosa et al. (1996 a 1999). Pesquisa 

MIT -Softex (2000). 
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Os dados da Tabela 3.4 foram colhidos com as empresas associadas e outras que se 

relacionavam com o Programa, inclusive empresas transnacionais. 0 numero obtido, 

portanto, e inferior ao real. Os dados obtidos em 1994 e 1995 sao basicamente os que 

os Nucleos Softex conseguiram levantar entre as associadas. Os dados de 1996 a 

1999 ja trazem a contribui9ao de outras empresas, alem das associadas, viabilizados 

por meio de uma pesquisa mais estruturada realizada por consultoria externa. No ano 

2000, foram feitas extrapola96es a partir dos dados da Pesquisa da Qualidade da 

Sepin/MCT. 

Cabem aqui alguns comentarios, acerca da constru9ao destes numeros: 

Nao ha uma metodologia adequada de medi9ao da exporta9ao de software no 

Banco Central. Os valores registrados ficam muito aquem do real. Weber (1997), 

comenta estas dificuldades: 

"Ha uma dificuldade inerente a propna caracteriza9ao e a apropria9ao da 

exporta9ao de software se assemelha mais a de servi9os do que de produtos. 

Ou seja, nao e feita com base em guia de exporta9ao ou de NBM. Normalmente, 

a exporta9ao de software se faz por meio do envio de c6pia-unica de um 

software sob encomenda, para clientes especificos, ou de c6pia-mestre de um 

software do tipo pacote, para distribuidores reproduzirem-na em grande escala 

no exterior. Alem disso, tanto as empresas brasileiras de software como o 

proprio Banco Central do Brasil estao aprendendo a tratar com a exporta9ao de 

programas de computador desenvolvidos no Pais". 

Portanto, o levantamento de dados de exporta9ao e mesmo da comercializa9ao 

no mercado interne depende de consulta com resposta espontanea, entre as 

empresas. Empresas que se sintam inseguras, por algum motivo, quanta a 
confidencialidade dos dados fornecidos, ou por orientayao da matriz, no caso de 

transnacionais, geralmente nao respondem a essas pesquisas. 

Ha indicios de que ha uma quantidade significativa de software embarcado em 

equipamentos, que e exportada. Entretanto, dada a complexidade de se auferir 

esse numero, eles foram praticamente ignorados nessas pesquisas. 
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Entretanto, mesmo que a exportac;:ao de software tenha sido o dobro ou o triplo do que 

se mediu, ainda estava distante da meta pretendida para o ano 2000, de US$ 2 bilh5es. 

A tabela a seguir apresenta alguns dos resultados obtidos pelos Agentes Softex e por 

empresas associadas, que tiveram maior impacto direto das ac;:oes Softex. 

Tabela 3.5 - Resultados obtidos por Agentes Softex 

Comercializagao no mercado interne (R$ milhoes) 

Numero de empregos gerados 

Capacitagao (horas-homem) 

Certificagao em qualidade (n° de empresas) 

Numero de empresas incubadas 

Numero de empresas graduadas 

Fonte: Sociedade Softex 

1998- Avaliayao lntegrada dos Agentes Softex 

1998 

1.429 

30.668 

88.155 

39 

n.d 

64 

2000- Pesquisa da Qualidade Sepin/MCT e Relat6rio Anual dos Agentes Softex 

2000 

1.910 

63.038 

67.834 

123 

221 

31 

Os dados apresentados agrupam resultados dos Nucleos e Centros Genesis. De modo 

geral, observa-se urn incremento no valor dos indicadores, apesar da diminuic;:ao dos 

recursos aportados em 2000. lsso se explica pela defasagem temporal entre os 

investimentos e a obtenc;:ao de resultados, ou seja, no final dos anos de 1990 comec;:a

se a evidenciar os resultados de anos de investimento e ac;:oes de capacitac;:ao. 

Tambem contribui para este aumento (principalmente em comercializac;:ao e empregos) 

a ampliac;:ao do numero de Agentes e, por conseguinte, de empresas associadas (de 

593 associadas em 1996 para 877 em 2000). Os resultados em certifica<;:ao tambem 

decorrem dos investimentos e da intensidade de ac;:oes em 1997, 1998 e 1999. 
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Os indicadores de capacita~o e graduac;:ao de empresas em incubadoras50
, ao 

contrario dos demais, decresce, pois a realizac;:ao de cursos/treinamentos e os 

investimentos em empresas dependem diretamente dos recursos aportados, ou seja, 

ha pouca defasagem temporal entre a aplicac;:ao e os resultados. 

Buscando uma visao mais ampla do significado desses resultados, o que significam 

quando comparados com a IBSw? 

Pesquisa realizada pela Sepin indicou que em 2000 as empresas associadas aos 

Agentes Softex respondiam por aproximadamente urn terc;:o dos principals indicadores 

do setor, como ilustrado na tabela abaixo. 

Tabela 3.6- Participa~ao das empresas associadas Softex na IBSw 

lndicadores - Ano 2000 Sistema Softex Setor de Participagao 

software (%) 

. Numero de empresas 985 2.398* 41 

. Comercializagao de software total (R$ bi) 1,91 5,97 32 

- Comercializagao no mercado interne (R$ bi) 1,87 5,84 32 

- Comercializagao no mercado externo (R$ mi) 51,4 132,3 39 

. Numero de empregos diretos 63.038 158.353 40 

. N° de empresas certificadas em qualidade 123 334 37 

Fonte: Pesquisa da Qualidade- 2001 - Sepin!MCT 

* Obs.: 0 universe total pesquisado (base Rais) foi de 10.713. 0 numero citado diz respeito somente ao 

faturamento de empresas desenvolvedoras de software, que e o perfil tipico das empresas associadas aos 

Agentes Softex. 

Portanto, apesar de nao impulsionar o Pais como pretendido inicialmente e nao haver 

ganhos de escala nas exportac;:oes, as empresas associadas ao Softex no final da 

decada de 1990 representavam uma parcela significativa das empresas que 

agregavam valor a comercializa~o de software e tinham impacto economico no Pais. 

Eram empresas majoritariamente desenvolvedoras de software e de tamanho micro 

50 Ou seja, quando a empresa se desvincula da incubadora. 
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(36%) e pequeno (42%)51
, porem tambem com participa9ao de grandes empresas 

desenvolvedoras, que se destacavam no cenario nacional. No final da decada, as 

empresas associadas que foram apoiadas desde o inicio dos anos de 1990 ja 

apresentavam resultados significativos, embora de forma mais localizada do que um 

movimento que englobasse a maior parte das empresas 

Tambem os Escrit6rios lnternacionais principiavam a apresentar resultados, como pode 

ser observado na tabela abaixo. 

Tabela 3.7- Principais resultados obtidos pelos Escrit6rios lnternacionais Softex 

Ano 1998 EUA China Europa Total 

(US$ mil) 

Comercializac;:ao no exterior 580 500 1.080 

Valor contratado em eventos 9.000 300 9.300 

Valor contratado em rodas de neg6cios 700 200 900 

Fonte: Avalia<;ao lntegrada dos Agentes Softex, 1998. 

A comercializa9ao no exterior e o resultado de um Iongo processo que passa pela 

conquista de uma imagem de credibilidade, desenvolvimento de canais de 

comercializa9ao, contatos, agendamentos, etc. Em casos de mercados consumidores 

mais conservadores como Japao, Alemanha, etc., o prazo de conquista de confian9a e 

estabelecimento de contrato pode chegar a sete anos. Ou seja, demanda-se uma a9ao 

continuada e com visao estrategica ao Iongo dos anos para o inicio da obten9iio de 

resultados. 0 que se observa e que, no ano de 1998, ja come9avam a despontar 

alguns resultados dos investimentos e a9oes no exterior que ocorriam ha alguns anos. 

Entretanto, foram encontradas poucas informa9oes sobre as empresas e os 

51 Pesquisa da Qualidade- Sepin/MCT. 
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produtos/servic;:os comercializados, para se poder construir uma analise mais 

acurada52 

Na primeira fase do Programa, dado o momenta de abertura e reconfigurac;:ao do 

mercado de software e dadas as estrategias de implantac;:ao desse Programa, o perfil 

das empresas apoiadas pelo Programa era o de empresas de baixo faturamento, mais 

preocupadas com a sua sobrevivencia do que com o mercado externo (Ferraz Filho et 

al., 1998). Essas empresas estariam ainda Ionge de atingir os objetivos do Programa e 

utilizar os servic;:os/produtos oferecidos por ele. Empresas de maier porte e mais 

capacitadas para a comercializac;:ao no exterior, quando se associavam aos Nucleos, 

visavam a obter outros tipos de servic;:os/produtos que nao balsas para 

desenvolvimento. Entretanto, nessa primeira fase o portfolio de produtos e servic;:os 

para as grandes empresas era muito restrito. 

Com o crescimento do Programa e a construc;:ao de mecanismos mais atrativos das 

grandes empresas, como a CNS e o Prosoft, houve maier aproximac;:ao entre as 

grandes empresas e o Programa. Foi o caso de empresas como Datasul e Microsiga 

(software de gestae integrada), Smar e Altus (automac;:ao industrial), etc. 

Em paralelo, empresas que eram pequenas no inicio do Programa ganharam "massa 

muscular" e maier capacitac;:ao, como fruto da ac;:ao do Programa, possibilitando 

inclusive a atuac;:ao no mercado internacional. Na Pesquisa MIT-Softex, parte dessas 

empresas, que tiveram maier destaque na IBSw, foi entrevistada. Para efeito ilustrativo 

e sem ser extensive, citamos entre elas Modulo (seguranc;:a de redes), Disoft 

(automac;:ao bancaria), Cyclades (software embarcado em roteadores), DBA 

Engenharia (fabrica de software), Eversystems (automac;:ao bancaria), Software Design 

(automac;:ao bancaria) e Ci&T (componentes). 

Houve tambem a criac;:ao e o fortalecimento de micro e pequenas empresas inovadoras 

a partir dos Centres Genesis. Entretanto, o destaque dessas empresas no mercado 

brasileiro foi muito mais restrito do que o das empresas apoiadas pelos Nucleos, em 

parte pelo proprio porte das empresas, em parte pela ausencia de mecanismos de 

52 Os agentes Softex relataram que, via de regra, as empresas ou pediam sigilo nas informa96es de contrato ou nao 
revelavam os valores envolvidos. 
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apoio a pequena empresa e de gargalos estruturais enfrentados por elas, que serao 

comentados no proximo item. Algumas das empresas surgidas nos Genesis e que se 

destacaram foram entrevistadas na Pesquisa MIT-Softex, como Edu Web (educa9ao a 

distfmcia) e Choice (E-business ). 

Nas empresas que tiveram apoio do Programa Softex, entrevistadas pela Pesquisa 

MIT-Softex, nao houve menyao espontanea ao Programa, embora de maneira geral 

elas reconhecessem a importancia e o impacto dos mecanismos e das a96es desse 

Programa no seu fortalecimento. Em outras palavras, embora houvesse o 

reconhecimento da importancia do Programa Softex, nao houve uma manifesta9ao de 

reconhecimento desse Programa como sendo uma ayao de porte significative, 

articulada e dentro de uma perspectiva nacional. Ao contrario, mesmo reconhecendo 

OS impactos positiVOS do Programa, foram tecidas criticas quanto a desarticulayaO 

entre as a96es, a incoerencia do governo, por urn lado, em fortalecer as empresas de 

software e, por outro, ao nao abrir possibilidades de contrata9ao de seus produtos e 

servi9os. Foram ainda criticadas a desconsidera9ao ou pouca a9ao no ataque aos 

principais gargalos para o crescimento da IBSw, como a necessidade de fortalecer a 

imagem de credibilidade do software produzido por empresas nacionais e a preferencia 

nas compras governamentais pelo software importado. 

Contudo, nao ha dados ou series hist6ricas que permitam avaliar precisamente o 

impacto das a96es do Programa nas empresas no periodo de 1990 a 2000. Embora as 

empresas associadas representassem uma fatia expressiva do mercado e tivessem urn 

perfil mais qualificado do que a media das desenvolvedoras, nao ha dados que 

permitam definir o quanto urn investimento em uma ou outra a9ao gera de 

comercializa9ao, empregos, etc. A tabela a seguir apresenta uma avalia9ao baseada 

nos dados ja apresentados nas tabelas anteriores deste capitulo. 
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Tabela 3.8- Recursos investidos e resultados de exporta~tao no Programa Softex 

1994 a 2000 

R$mil 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000TOTAL 

Jnvestimento no Programa Softex 3.965 6.783 16.767 13.333 11.428 8.992 6.448 67.716 

Recursos captados pelos Nucleos 20.000 26.708 31.479 31.010 11.215 120.412 

Exportagao de software 7.900 9.800 19.200 39.420 54.404 96.755 190.000 417.479 

Fonte: op.cit. 

Na primeira fase do Programa Softex (1994 a 1996), tem-se investidos nele 

aproximadamente R$ 48 milhoes e urn resultado de exporta~ao de aproximadamente 

R$ 37 milhoes. Levando-se em conta as dificuldades ja citadas para o levantamento 

deste indicador, pode-se inferir que nessa fase se obteve uma rela~ao aproximada de 

1:1 entre investimentos e resultados. Tomando-se o numero de 195 beneficiadas pelo 

Programa, tem-se em media urn investimento de aproximadamente R$ 80 mil por 

empresa/ano e urn resultado aproximado de exporta~ao de R$ 63 mil. 

Na segunda fase (1997 a 2000), os recursos investidos e os resultados de exporta~ao 

obtidos foram de aproximadamente R$ 141 milh5es e R$ 381 milhOes respectivamente, 

uma rela~ao aproximada de 1:3. Mantendo-se a mesma propor~ao de empresas 

incentivadas sobre o total de associadas da primeira fase (195 incentivadas para 593 

associadas), tem-se na segunda fase em media 288 empresas incentivadas. Dividindo

se os valores investidos e os resultados obtidos por este numero, e dividindo-se pelo 

numero de anos, tem-se uma media aproximada de investimento de R$ 122 mil/ano 

para urn resultado medio de R$ 330 mil/ano de exporta~ao por empresa. 
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Apesar das imprecisoes ja relatadas anteriormente, o que se pretende evidenciar e que 

ao final dos anos de 1990 as empresas associadas ja haviam adquirido maior 

maturidade, experiencia na comercializa9ao no exterior e come9avam a despontar os 

primeiros resultados desta atua9ao. 

E importante tambem observar que, do ponto de vista objetivo, dos cinco resultados 

diretos previstos no documento do Projeto Desi, quatro foram atingidos, ou seja, em 

2000: 

existiam aproximadamente 800 empresas de software que se beneficiavam 

diretamente das a9ao do Programa Softex contra 100 empresas previstas no 

documento do Projeto; 

existiam 19 Nucleos Softex contra 6 previstos inicialmente; 

foram gerados mais de 30 estudos a respeito da exporta9ao de software contra 

30 previstos no inicio; 

existiam 6 Escrit6rios lnternacionais e 2 agentes comerciais atuando no exterior 

contra 1 Escrit6rio lnternacional previsto inicialmente. 

0 quinto objetivo, a gera9ao de US$ 250 milhoes de exportayao de software ate 1995 e 

o objetivo maior de se obter 1% do mercado mundial de software, como ja comentado, 

ficou distante do previsto inicialmente. E por ter sido esta a principal meta divulgada e 

utilizada para legitima9ao do Programs, os resultados obtidos na exporta9ao passaram 

a constituir como algoz desse Programa. 
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3.6. FORMACAO DO API SOFTEX E ASPECTOS DE INTERACAO COM A 18SW
3 

Neste item, retomamos em nossa analise o conceito de Arranjo Polftico-lnstitucional do 

Programa Softex (API Softex), apresentado no Capitulo 1. Fazemos uma retrospectiva 

hist6rica buscando evidenciar como foram construidos os lagos entre os atores e, per 

conseqi.iencia, as instituigoes que suportaram a formulagao e implantagao do Programa 

Softex. Passamos entao a avaliar as interagaes do Programa com a IBSw a partir da 

consideragao deste API, com o fim de configurar o peso da agao des atores na 

construgao e condugao do Programa e, per conseguinte, nos seus impactos. 

A formagao do API Softex iniciou-se antes da elaboragao do Projeto Desi e durante a 

implementagao desse Projeto, conseqi.ientemente o Programa Softex se ampliou. 

Antes da criagao do Projeto Desi, houve um estreitamento do relacionamento entre 

profissionais do CPqD-Telebras (hoje Fundagao CPqD), a tecnoburocracia do CNPq e 

Hderes da Sociedade Brasileira de Computagao (SBC). Estes atores vislumbravam 

oportunidades para a industria de software nascente no Pais e eram motivados pela 

necessidade de preencher o vacuo deixado pela quebra da reserva de mercado, 

quanta a agoes governamentais para o desenvolvimento da informatica no Pais. Parte 

desses atores vieram posteriormente a ocupar posigoes executivas no MCT e no 

CNPq. Este conjunto de atores e instituigoes (MCT, CNPq e SBC) constituiu o nucleo

base do API Softex, que se manteve praticamente inalterado ate 1996. 

Alem desse nucleo-base, outras instituigoes (per intermedio de atores em posigoes

chave) agruparam-se ao Programa, com distintos graus de comprometimento. No 

proprio processo de criagao do Projeto Desi houve envolvimento de instituigoes 

representantes de segmentos distintos: 

institutes de pesquisa: Institute de Matematica Aplicada (lmpa), Laborat6rio 

Nacional de Ciencia da Computagao (LNCC), Institute Brasileiro de lnformagoes 

Cientificas e Tecnol6gicas (IBCT); 

fundagoes e centres de tecnologia: Centro de Tecnologia para Informatica (CTI), 

Embrapa, Fundagao Oswaldo Cruz; 

53 
0 material utilizado para o desenvolvimento deste item foram as entrevistas com empresarios, coordenadores de 

Agentes e com a antiga coordenagao do Programa Softex. 
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entidades representantes de classe: Associagao das Empresas de Servigos em 

Processamento de Dados (Assespro), Associayao Brasileira de Empresas de 

Software (Abes) e Associagao Brasileira das lndustrias de Computadores 

(Abicomp). 

Apesar do envolvimento de diversas instituigoes, pode-se dizer que efetivamente o API 

Softex, como um coletivo inteligente atuante na formulagao e implantagao do Programa 

Softex, foi composto pelo nucleo-base ja citado e pelos Agentes Softex. A 

implementagao do Programa e a aplicagao de recursos para a construgao da base 

operacional da Softex foi viabilizada per esse API. 

Nos anos de 1996 e 1997, houve a saida de alguns atores em posigoes-chave no MCT 

e no CNPq, o que levou a uma fragilizagao des lagos institucionais entre Softex e essas 

instituigoes. Tambem como conseqOencia disso, o Programa passou a ficar mais 

vulneravel a criticas, dada a ausencia de porta-vozes em reunioes para discussao de 

alocagao de recursos. 

Nos anos seguintes, o API Softex passou a enfrentar desgaste em suas relagoes 

constituintes, decorrente des cortes orgamentarios e das criticas ao Programa. 

Apesar da criagao de novos instrumentos de fomento no final des anos de 1990, como 

os Fundos Setoriais, o Programa Softex deixou de ser prioridade e passou a ser um 

des componentes do Programa Sociedade da lnformagao (como uma de suas 

atividades), que passou a ocupar o espago antes ocupado pelo Desi no MCT, seja em 

termos da utilizagao de recursos seja quanto a construgao da teia de atores que o 

suportava. 

A incorporagao do Programa Softex ao Programa Sociedade da lnformagao nao partiu 

de uma formulayao estrategica deste ultimo, mas de uma acomodayao institucional 

para poder fomentar a infra-estrutura do primeiro. 

Entretanto, esse API se manteve e no inicio des anos de 2000 iniciou uma nova fase, 

que ja nao e 0 tema deste trabalho. 
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3.6.1 lntera~ao do API Softex e IBSw 

As informa<;:5es apresentadas desde o inicio do capitulo buscaram evidenciar o 

comportamento do modelo do Programa Softex em termos de suas variaveis 

end6genas definidas no Capitulo 1: estilo emulado pelo Programa, implementa<;ao do 

Programa (base operacional, recursos, planejamentos, etc.) e articula<;:ao politica de 

suporte ao Programa. 

Assim como realizado no Capitulo 2, tambem aprofundaremos a analise dos "valores" 

assumidos pelas variaveis; aqui daremos enfase as end6genas, uma vez que as 

ex6genas ja foram tratadas anteriormente. 

Avaliando-se a trajet6ria do Programa, observamos que os "valores" assumidos ao 

Iongo do tempo por suas variaveis indicam comportamentos que expressam a a<;ao do 

API Softex na implementa<;:ao e condu<;:ao do Programa. Trata-se de uma avalia<;:ao ex 

post dos resultados das a<;:5es do API Softex que orientaram a trajet6ria do Programa e 

sua intera<;:ao com as empresas de software (IBSw). 

Esses comportamentos sao, portanto, uma deriva<;:ao de segunda ordem dos valores 

assumidos pelas variaveis end6genas. Apresentamos a seguir a denomina<;:ao que 

adotamos para tais comportamentos e as respectivas variaveis a que se referem (entre 

parenteses): 

- excessiva emula<;ao do estilo norte-americano (estilo emulado pelo Programa); 

- excessiva enfase na exporta<;ao (implementa<;ao do Programa); 

- articula<;:ao polltica e institucional restrita (articula<;ao politica do Programa). 

A seguir apresentamos a avalia<;:ao de cada urn deles, buscando evidenciar o papel do 

API Softex nesses comportamentos. 

3.6.2. Excessiva emula~ao do estilo norte-americana 

Urn dos principals elementos que alinhavava institui<;:5es e atores do API Softex na 

decada de 1990 era a estrategia de planejamento de a<;:oes. A utiliza<;:ao da 

metodologia PES, que era uma metodologia que induzia a participa<;ao da 
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"comunidade" de atores ligados ao Programa, dava-lhes a oportunidade de 

participarem da formula<;:ao do Programa e sentirem-se parte integrante de uma rede 

de parcerias. Muito embora a coordena<;:ao do Programa tivesse um papel ativo nessa 

condu<;:ao, diversos aprimoramentos trazidos por Agentes Softex, financiadores e 

mesmo empresarios eram incorporados aos pianos anuais. lsso permitiu a forma<;:ao de 

um padrao cognitive comum a esses atores, que por sua vez disseminavam esta visao 

em suas respectivas institui<;:oes. A forma<;:ao desse padrao decorreu de um conjunto 

de conceitos e estrategias de desenvolvimento da industria de software inspirados na 

experiencia norte-americana e adaptados a realidade brasileira. 

A visao dos atores partia do pressuposto de que era possfvel alavancar a industria de 

software a partir do aproveitamento ·das oportunidades inauguradas pelo novo 

paradigma da Internet, da dominancia dos microcomputadores sobre os mainframes e 

do papel crescenta do software sobre o hardware. Estes elementos, somados ao baixo 

custo para a cria<;:ao de uma empresa e ao acesso facilitado a informa<;:oes e mercados 

atraves da Internet, poderiam realmente ser uma janela de oportunidade para o Pais, 

dado que o principal insumo dessa industria (recursos humanos qualificados) o Pais ja 

possufa54
. Portanto, na visao dos criadores, havia uma base a ser trabalhada, mas uma 

vez capacitada e instrumentalizada (acesso a Internet, laboratories, etc), e com 

recursos para desenvolvimento de P&D, haveria grandes possibilidades de redirecionar 

o vetor de crescimento dessa industria no Pais. Essa visao tambem supunha que 

resultados de pesquisa academica poderiam ser repassados para empresas, e serem 

absorvidos e convertidos em produtos inovadores. E todo este processo se daria dentro 

de um ambiente que facilitasse esta ocorrencia: os palos tecnol6gicos. Costa (1992) 

apresenta alguns posicionamentos ilustrativos dessa visao: 

0 Programa tern urn objetivo claro: prover os meios necessaries para que o Brasil tenha 1% do 

mercado mundial de software no ano 2000. No curto prazo, serao criados ou incentivados p61os 

de desenvolvimento de software em diversas cidades brasileiras ainda a serem definidas ... Em 

cada p61o serao montados laborat6rios modemos de desenvolvimento de software para PC, 

principalmente no ambiente Windows e para o ambiente Unix existente nas chamadas estac;Oes 

54 Como uma das decorrencias da reserva de mercado. 
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de trabalho ('workstations'). Esses p61os terao ainda bolsas do Programa RHAE {programa de 

forma(:ilo de recursos humanos nas areas estrategicas) do CNPq para capacitar o pessoal das 

pequenas e medias empresas existentes ou a serem criadas. 0 Programa e essencialmente 

voltado para a pequena e a media empresa e, e importante frisar, voltado para o setor privado. 

Nao ha nenhuma 'software-bras' em cogita<;:ao. Alem disso, serao contratados diversos estudos 

para orientar os empresarios quanto ao 'neg6cio' software para exporta(:ilo: empacotamento do 

produto, financiamento, canais de distribui(:ilo, 'software-publishers' internacionais existentes, 

mecanismos de exporta(:ilo, etc. 

E ainda: 

Serao estabelecidos Nucleos de Desenvolvimento de Software para Exporta<;:ao em urn numero 

determinado de cidades brasileiras. As cidades escolhidas para participar serao aquelas que 

reunam ao mesmo tempo as;ees concretes des governos locais (prefeitura e governo estadual) 

de incentive ao setor, na forma de incentives fiscais ou de outra natureza, ou do estabelecimento 

de incubadoras ou parques tecnol6gicos especializados; bons departamentos de informatica ou 

correlates nas universidades ou institutes de pesquisa locais; e empresas de software em 

numero suficiente para sinalizar uma voca<;:ao regional para as atividades de desenvolvimento de 

software. (Costa, 1992). 

0 desenvolvimento dessa visao e o conseqUente planejamento das atividades refletem 

bern o perfil tecnico dos atores, com vies. academico, matizado pela experiencia em 

grandes empresas estatais. Esses atores, entretanto, ja distavam dos seus pares, uma 

vez que tinham uma percep~o mais apurada do que se desenvolvia no cenario 

nacional e internacional. No contexte nacional, tinham a percep9ao politica mais 

precisa do desenrolar da reserva de mercado na area de informatica, ou seja, que o 

descompasso tecnol6gico que o Pais atravessava, a insatisfa~o dos usuaries e as 

pressoes internacionais conduziriam para uma abertura economica, na qual o novo 

modele enfatizaria o aumento da competitividade das empresas e o aumento de suas 

conexoes (das empresas) com o mundo externo. No cenario internacional, tinham 

contato com o estado-da-arte das TICs, em especial a expansao da Internet e a cria9ao 

e expansao do "modele empresas .com". 
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Em resume, o API Softex interpretava os resultados que ocorriam na industria de 

software norte-americana como uma orienta9ao normativa para o Brasil e caberia ao 

Programa Softex implantar os componentes que faltavam ao Brasil55 para que a 

experiencia norte-americana pudesse ser replicada com sucesso. E o ambiente que 

facilitaria a formatayao e introduyao desses componentes seriam os p61os (ou parques) 

tecnol6gicos. 

Esta tentativa de emulayao nao se deu somente no Brasil. Outros paises, 

principalmente paises desenvolvidos (PDs), tambem buscaram replicar os resultados 

conseguidos nos EUA, o que comentaremos a seguir. 

0 surgimento e o desenvolvimento da industria de software nos EUA deu-se dentro de 

condi96es especificas e de dificil replicayao, mesmo para paises desenvolvidos como 

Japao, Alemanha e lnglaterra56
. 

Dentre os elementos que compuseram essas condiy6es especificas, destacaram-se57
: 

os pesados investimentos do Departamento de Defesa em pesquisa academica, 

na formayao e no desenvolvimento de uma nova area da ciencia e o 

transbordamento (spil/ovef) desses resultados para as empresas58
; 

a existencia de uma teia de rela96es envolvendo os principals atores do 

Departamento de Defesa, empresas e academia; 

a existencia de empresas com capacidades financeiras, tecnicas e de 

posicionamento estrategico que lhes permitiram desenvolver atividades de P&D 

internamente e lan9arem-se no mercado internacional. 

55 Empreendedorismo, plano de neg6cios, etc. 
56 Saba et al. (1996); Cottrell (1996); Katsukata (2002); Malerba & Torrisi (1996); Grindley (1996). 
57 Estas conclusoes sao uma compila9iio de textos, em uma lista nao extensiva: Langlois & Mowery (1996), 
Steinmuller (1996), Campbell-Kelly (2003), Khazan & Mowery (1996), IDC (2001), OECD (1999), OECD (2002), 
BSA (1997), etc. 
58 

No inicio da decada de 1960 o somat6rio dos investimentos era de aproximadamente US$ 10 milhOes/ano, 
passando a US$ 20 milhOes/ano no final da decada, US$ 30 milhoes/ano no inicio dos anos de 1970 (NSF, 1970). 0 
maior volume de investimentos foi realizado por uma das agencies do Departamento de Defesa, a Advanced 
Research Projects Agency (Arpa), criada em 1958, com o objetivo de conduzir grandes projetos de P&D com fins 
militares. No periodo de 1977 a metade dos anos de 1980, os financiamentos para o suporte de pesquisa 
universitaria com fins militares respondiam por mais de 50% do montante total e cresceram rapidamente ap6s o ano 
de 1983 (Yudken & Simons, 1988). Tambem se destaca o papel da National Science Foundation (NSF), que no 
periodo de 1957 a 1972 aplicou cerca de US$ 85 milhoes no aparelhamento de 200 universidades e no periodo de 
1956 a 1960 investiu cerca de US$ 250 milhOes em projetos de P&D em sofiware. 
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Esta nova dinamica instaurada no p6s-guerra levou a urn movimento crescente de 

inter-rela<;:ao entre universidade e empresas para desenvolvimento de produtos com 

base nos resultados de pesquisas. lsso nao se deu somente na industria de software, 

mas encontrou nessa industria e em sua associa<;:ao com a industria de hardware sua 

expressao mais aperfeiyoada59
• 

As empresas, formadas por professores ou recem-egressos de algumas universidades 

(principalmente Stanford e do MIT), ou ainda empresarios atraidos por urn ambiente de 

gera<;:ao de conhecimento e neg6cios, habitando a mesma area fisica (parque), 

acabavam por conformar junto com academicos, tecnocratas e mesmo potenciais 

clientes uma teia de relar;oes. Ou seja, havia uma variedade de canais informais de 

comunica<;:ao entre esses atores, num processo iterative e de troca de conhecimentos 

tecnol6gicos e de oportunidades/demandas de mercado, entre outros beneficios. 

A constru<;:ao e estruturayao desse ambiente era alimentada por pesados investimentos 

do Departamento de Defesa dos EUA e por grandes empresas de Tl. 

Desde o principia da construyao dessa dinamica, grandes empresas de TICs estiveram 

envolvidas. Tanto no monitoramento dos resultados de pesquisa academica com 

potencial de mercado quanto na absor<;:ao de quadros de pesquisadores e na formayao 

de equipes e departamentos internes de P&D, gerando inova<;:oes que as colocaram na 

fronteira tecnol6gica internacional. 

Essa orienta<;:ao normativa, embora nao tenha sido pensada "ex-ante" pelos policy

makers norte-americanos, nem tenha havido a preocupayao em conforma-lo como urn . 

"pacote" a ser vendido para o restante do mundo, passou a ser "interpretada" como tal 

pela maioria dos paises60
. Ele foi interpretado e conceituado pela maioria dos paises 

com base nos resultados construidos e visiveis61 e nao com base nos condicionantes 

que levaram a sua conformayao. 

59 Langlois & Mowery (1996). 
60 Stefanuto (1993); Gomes (1995). 
61 Parque tecnol6gico composto de empresas gerando inova~s com base na interac;ao e absorc;ilo de resultados 
de pesquisa academica. 
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Como decorrencia, a tentativa de replicar a experiencia do Vale do Silicic em 

realidades distintas, com diferentes condicionantes da realidade norte-americana (que 

a embasou e garantiu seu sucesso), teve restrita efetividade. 

No Brasil, no final dos anos de 1980 e inicio dos anos de 1990 ja ocorriam tentativas de 

emula<;:ao da experiencia norte-americana. Diversas experiencias eram implementadas 

ou nominadas (experiencias anteriormente existentes) no Pais como exemplos de 

parques tecnol6gicos. Este movimento acontecia em um momenta em que os recursos 

para o financiamento das pesquisas vinham declinando em fun<;:ao das condi<;:oes 

macroeconomicas do Pais. A transi<;:ao polftica com a saida dos militares do poder e o 

fim da reserva de mercado acirraram o questionamento da orienta<;:ao baseada no 

investimento em pesquisas para a constru<;:ao de uma excelencia em areas 

estrategicas. 

Os parques e p61os tecnol6gicos eram vistas como uma solu<;:ao de mao dupla. Por um 

lado, propiciariam o fluxo de investimentos necessaries para a pesquisa e por outro 

permitiriam as empresas gerar as inova<;:oes necessarias para auferir competitividade e 

sobreviver no mercado. E a Internet veio trazer mais um ingrediente a esse processo: a 

possibilidade de expandir a acessibilidade das empresas aos mercados e a tecnologias 

mais distantes. 

A visao introjetada no API Softex e consubstanciada no plano estrategico de 

implanta<;:ao do Programa Softex 2000 foi balizada por este ideario. 

Adicionalmente ao que ja foi mencionado sabre as motiva<;:oes para a cria<;:ao do 

Projeto Desi, houve a inten<;:ao de atualizar a industria brasileira de software 

(praticamente incipiente e ate entao fortemente direcionada pela industria de hardware) 

com as tecnologias mais recentes disponiveis na epoca. Observa-se, pela leitura do 

documento do Projeto e pelas entrevistas com os criadores do Programa, a existencia 

de uma visao fortemente tecnicista, na qual a ideia subjacente era a de que os diversos 

gargalos que limitavam ou impediam o desenvolvimento da industria de informatica 

poderiam ser eliminados ou mitigados pela introdu<;:ao de novas tecnologias e novas 

arranjos estruturais. Problemas como a dificuldades de intera<;:ao universidade

industria, pouco investimento e realiza<;:ao de P&D pelas empresas nacionais, baixa 

capacita<;:ao gerencial e pouca visao mercadol6gica dos empresarios, entre outros, 
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eram de fato percebidos, mas equacionados a partir de urn estilo baseado na 

introdu9ao de novas tecnologias e cria9ao de unidades mediadoras, com perfil 

transdisciplinar: os Nucleos Softex. 

Assim, cabia aos Nucleos Softex (posteriormente denominados Agentes Softex) a 

tarefa de articular elementos, eliminar gaps estruturais ou sanar deficiencias 

significativas e que demandariam esfor9os e recursos muito alem da estrutura que lhes 

foi proporcionada. Embora no Brasil, mais especificamente em algumas regioes (Sao 

Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, etc.), ja ocorresse emula96es do estilo norte

americana, sua qualifica9ao e dinamica de intera98o eram qualitativamente e 

quantitativamente muito distintas. Citando alguns poucos exemplos que ocorriam na 

epoca em que se implatava o Programa Softex: 

As pequenas empresas inovadoras no Brasil, com raras exce9oes, nao 

formavam-se a partir do aproveitamento de resultados de pesquisa. Mesmo 

quando isso acontecia, eram fortemente focadas em nichos estrategicos, ao 

contrario das americanas que muitas vezes se transformavam em players 

internacionais; 

No inicio da decada de 1990, as grandes empresas nacionais da area de 

software realizavam poucas atividades de P&D internamente, privilegiando a 

importa9ao de tecnologia ; 

A comunidade academica da area de Tl, ao contrario dos EUA, nao tinha 

intera98o (ou tinham muito pouco) com a comunidade empresarial, ou seja, 

inexistia uma teia de rela9oes entre esses atores compartilhando desde 

informa9oes tecnicas ate percep96es e visoes acerca do futuro. A produtividade 

academica era fortemente balizada par criterios que tinham pouco a ver com as 

demandas das empresas (Dagnino, 2002). Mais do que uma barreira fisica, 

havia uma barreira cultural, tecnica e mesmo ideol6gica. 

Como ja foi vista, em geral, os grandes usuaries davam preferencia aos 

produtos importados ou desenvolviam internamente suas pr6prias solu9oes 

(governo, bancos, etc.). 
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0 investimento em P&D no Pais e de diversas ordens de grandeza inferior ao 

dos EUA e mesmo a consecuc;:ao de patentes a partir desse investimento e 

ainda inferior a paises com realidade economica mais similar ao Brasil. 

Como conseqOencia, as pequenas empresas geradas e apoiadas pelo Programa nao 

teriam, como de fate nao tiveram, condi9oes de impactar significativamente a IBSw, e 

ate mesmo de sobreviver nela. Grande parte dos recursos e a energia do Programa 

Softex foram direcionadas para essa tentativa de emulagao. 0 incentive ao 

empreendedorismo, o planejamento de neg6cios, a capacita9ao gerencial, etc. eram 

realizados tendo como base um estilo normative que impedia a visualiza9ao dos reais 

condicionantes a que seriam submetidas tais empresas. Mesmo os instrumentos e as 

a9oes para as medias e grandes empresas tambem sofreram essa influencia, sendo 

aplicados sem uma visao estrategica de mais Iongo prazo. 

3.6.3. Excessiva enfase na exporta!;iO 

0 processo de adentrar o mercado internacional via exporta9ao de produtos ou 

servi9os e um Iongo processo de aprendizagem e envolve aspectos mais abrangentes 

do que a simples localiza9ao de um produto no exterior. 

Alguns dos aspectos relatados por empresarios de software que buscaram inser9ao no 

mercado externo envolvem o conhecimento de aspectos gerais do mercado-alvo: 

informa9oes acerca do desenvolvimento de TICs no mercado-alvo: nivel de 

maturidade da industria de TICs no mercado-alvo, numero de PCs instalados, 

politica de compra governamental, formas de distribui9ao e venda em escala, 

custos e principais empresas da area, setores mais desenvolvidos, forma9!'!o e 

disponibilidade de RH especializado, padroes de concorrencia dominantes, etc.; 

aspectos culturais - diversos aspectos importantes tanto para a condu9ao dos 

contatos e neg6cios como para o design das interfaces com usuaries (cores, 

estrutura de informa96es, etc.): cultura conservadora ou nao, cores de maier 

apelo visual, tendencia a dispersao (contatos verbais) ou maior foco em 
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resultados, cuidados a serem tornados durante uma negociac;:ao e no contato 

pessoal, dicas de negociac;:ao, etc.; 

apoio jurldico: aspectos legais do setor de software no mercado-alvo, cuidados 

especiais a serem tornados pelas empresas e custos envolvidos com apoio 

jurldico, propriedade intelectual, etc.; 

abertura de empresa no exterior: aspectos legais, impastos, burocracia 

envolvida e o custo de abertura e manutenc;:ao; 

contratac;:ao de pessoal: modalidades existentes com caracterlsticas, riscos, 

aspectos legais, custos e burocracia envolvida na contratac;:ao e na demissao em 

cada caso; 

marcas e patentes: legislac;:ao, burocracia e custos envolvidos nesses 

processes; 

marketing: aspectos genericos de marketing de software no mercado-alvo, 

principals fornecedores da area e estimativas de custos; 

cliente-alvo - identificac;:ao do cliente potencial: este e o principal item que 

norteia a construc;:ao da estrategia da empresa em seu mercado-alvo e e uma 

das informac;:oes de maier custo para acesso; em geral, depende-se de estudos 

de mercado e tambem de informac;:oes colhidas por meio de contatos pessoais; 

canais de comercializac;:ao e as necessidades de apoio institucional, entre outros 

aspectos. 

Alem das informac;:oes de impacto mais circunscrito e ligadas a loglstica de atuac;:ao, ha 

tambem diversas outras que modulam a estrategia empresarial, a conduc;:ao de suas 

negociac;:oes, a estrategia de abordagem de clientes especlficos, etc.; isso em urn 

mercado extremamente dim1mico como o da industria de software. Portanto, urn 

escrit6rio de apoio para empresas no exterior pode acelerar este processo de 

aprendizagem ou conferir informac;:oes estrategicas, mas dlficilmente podera auferir urn 

papel de intermediador efetivo entre a empresa no exterior para qualquer porte de 

empresa e para qualquer area de aplica!;ao. Uma empresa de grande porte que 

pretende ingressar num mercado-alvo, via de regra, tern demandas muito mais focadas 

133 



em informac;:oes e contatos estrategicos do que em aspectos de logistica. Ja uma 

pequena empresa precisa de um suporte muito maior, ate de apoio secretarial. 

0 que se pretende configurar e que a abertura de mercado no exterior nao e uma 

tarefa trivial e nao ocorre em um curto espac;:o de tempo, menos ainda em um pais com 

pouca tradic;:ao na exportac;:ao de produtos como o Brasil. No caso da industria de Tl, os 

gargalos eram ainda maiores, pois o Pais no inicio dos anos de 1990 emergia de uma 

reserva de mercado. Ou seja, vigia ate entao uma cultura de relativa auto-suficiemcia e 

distanciamento com relac;:ao ao mercado externo. 

A estrategia do API Softex de dar inicio ao Programa Softex ja com um escrit6rio no 

exterior e com metas de exportac;:ao para os tres primeiros anos alinhava-se com o 

ideario neoliberal que vigia
62

: do "cheque de modernidade", mas tinha possibilidades 

muito remotas de efetivac;:ao 

Na hist6ria do desenvolvimento das industrias de software nos PDs, a ida ao mercado 

externo acontece depois e como consequencia do fortalecimento das empresas no 

mercado interne. Nos PEDs, os casas mais bem-sucedidos de exportac;:ao ocorrem 

quando da identificac;:ao de uma oportunidade no mercado internacional, associada a 

dinamica dos grandes players, por exemplo, prestac;:ao de servic;:os pelas empresas 

indianas para os EUA. Mesmo assim, este foi um processo que levou anos para a 

consecuc;:ao de resultados. 

No inicio dos anos de 1990, a industria de·software era completamente reconfigurada 

(renascimento) e os Nucleos Softex estavam em inicio de implantac;:ao. Enfrentavam, 

sem o saberem, dificuldades estruturais de porte para a gerac;:ao e/ou preparac;:ao de 

empresas competitivas em nivel internacional. 

Uma possibilidade de inicio imediato de exportac;:ao seria a de medias e grandes 

empresas que ja estivessem se preparando para exportar. Entretanto, como se viu, as 

maiores empresas de software do Pais ou eram transnacionais ou grandes empresas 

de hardware que tambem produziam software. Alem do que, o porte e os recursos 

62 A meta de 1% do mercado mundial e da estrategia de exporta9Bo estavam perfeitamente adequadas ao discurso 
politico-economico do Pais. 
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disponibilizados pelo US-Outpost eram mais focados para pequenas e medias 

empresas. 

Como consequencia, o escrit6rio foi subutilizado durante os tres primeiros anos e as 

a9oes internacionais resultaram mais em capacitar pequenas e medias empresas do 

que em comercializa98o. 

Na segunda fase, as empresas ja se encontravam mais preparadas e capacitadas para 

exporta98o, assim como a propria Softex. Surgiam os primeiros resultados 

interessantes, muito embora esses resultados ainda distassem de uma estrategia 

nacional para exporta980, ou para supera98o dos gargalos para inser98o da IBSw no 

exterior (imagem, qualidade, incentives, etc.). Naquele momenta, o Programa recebe 

fortes sinaliza9oes (e mesmo corte de recursos) do Governo para abandono das a9oes 

no exterior e maier enfase na gera98o e capacita980 de empresas. Em parte, isso se 

deu pela baixa eficiencia dos resultados de exporta980 na primeira fase e em parte 

pelo questionamento da estrategia de exporta98o como impulsionadora da IBSw. 

Mesmo assim, o API Softex deu continuidade a busca e aloca98o de recursos 

direcionados para participa9oes em feiras no exterior, rodas de neg6cios, etc. e a 
busca de novas fontes para a manuten980 de seus Escrit6rios lnternacionais. 

No apoio a participa98o em feiras e eventos internacionais, tambem e refletida a 

excessiva enfase na exporta98o. 

Nos primeiros anos do Programa, as empresas apoiadas, iam a eventos internacionais 

e mesmo se lan9avam naquele mercado, n8o como fruto de uma a98o concertada 

entre as diversas instancias de Governo (embaixadas, camaras de comercio exterior, 

etc), mas como a9oes individuais. Em geral estas empresas eram de porte pequeno ou 

media (Braga Rosa, 2000), portanto, com recursos limitados para investimento em uma 

a98o individual consistente de marketing, em um mercado altamente competitive. 

Parte destas empresas haviam sido criadas em incubadoras e a maioria era de 

empresas apoiadas pelo Programa SOFTEX. Este apoio na cria98o e estrutura98o das 

empresas n8o tinha orienta98o estrategica. Ou seja, n8o havia, por exemplo, uma 

orienta98o de qual produto ou servi90 era mais indicado para qual mercado, ou quais 

as reais oportunidades que ocorriam em determinado mercado e estrategias para o seu 
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aproveitamento. Como consequemcia, era comum a ocorrencia de apoio a produtos, e 

mesmo a pianos de neg6cios redundantes. Este movimento tambem provocava uma 

dispersao de capacidades, uma vez que nao era gerado urn movimento de articular 

potencialidades locais para aproveitamento de oportunidades nacionais ou 

internacionais. 

A resultante destes fatores e que as empresas usualmente nao cooperavam para a 

cria9ao de uma imagem representativa do Brasil nos eventos internacionais e eram 

pouco instadas a tal coopera9ao. Ou seja, as empresas participavam de urn evento 

sem de fate estarem apoiadas por urn background estrategico, de mercado, marketing, 

etc., que lhes propiciassem condi96es de efetividade em seus neg6cios. 

Adicionalmente, urn fator agravante a esta situa98o, e que nos anos 90, foram 

privilegiadas feiras e eventos de grande porte. Ou seja, eventos que nao tinham uma 

especificidade tecnol6gica, nem de mercado-alvo. Como comentado anteriormente, 

grande parte das potencialidades do Brasil encontravam-se (e ainda e assim) nos 

produtos e servi9os de alguns nichos (bancario, telecom, etc). Ou seja, em eventos 

setoriais, na area de automa98o bancaria, por exemplo, as empresas brasileiras teriam 

maier possibilidade de se agrupar, conquistar clientes internacionais e paulatinamente 

construir e divulgar uma imagem de competencia. 

As feiras internacionais de grande porte, por outre lade, como COMDEX, CEBIT, etc., 

sao espa9os para as empresas apresentarem as inova96es, novas tendencias e, em 

urn segundo memento comercializar. Essas feiras geralmente sao realizadas em 

grandes espa9os de exibi98o, onde se destaca uma infinidade de recursos tecnol6gicos 

para chamar a aten98o do publico. Em resumo e uma vitrine para o lan~mento 

mundial de novas produtos e servi9os. Portanto, a participa9ao em pequeno numero 

de empresas brasileiras, de medic e pequeno porte, sem uma estrategia de marketing 

agressiva, nao poderia levar a resultados consistentes. 

Com raras exce9Des, nao houve participa9ao de grandes empresas nos eventos, 

explicada em parte pelas considera96es anteriormente feitas sobre a capacidade do 

Softex de interlocu9ao com as mesmas. Por outre lado, grandes empresas, de modo 

geral, estavam mais focadas no mercado interne e a ida ao mercado externo para a 
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realiza9ao de neg6cios demandavam, na visao delas, outras estrategias de 

abordagem63
. 

No final dos anos 90, comeya a refletir na organiza9ao dos eventos internacionais o 

aprendizado obtido de anos de participa9ao. A articula9ao entre as necessidades de 

mercado e potencialidades locais, as agendas com potenciais clientes previamente 

definidas e outras estrategias de prepara9ao para eventos internacionais, 

especialmente missoes, come9avam a surgir. 

Entretanto, ocorria naquele memento uma amplia9ao da participa9ao das ETNs no Pais 

e a utiliza9ao de recursos da Lei n° 8.248/91 para a estrutura9ao dos ja citados 

subsistemas de ETNs. Alem das dificuldades para inser9ao no mercado externo, boa 

parte das medias e grandes empresas nacionais viu suas bases de clientes do 

mercado interne amea9adas e, portanto, foram for9adas a focar suas a96es na 

manuten9ao dessas bases, em vez de se concentrarem na abertura de novas frentes. 

3.6.4. Articulac;;ao politica e institucional restrita 

Desde seu surgimento, o Projeto Desi ja trazia em seu bojo um forte apelo para a 

comunidade academica. Os resultados previstos pela RNP e pelo Protem-CC estavam 

concentrados na constru9ao de uma base de conhecimentos e no aparelhamento de 

universidades e institutes de pesquisa. Mais do que isso, a implantac;:ao e ampliayao de 

uma rede (fisica) de comunicac;:6es (Internet) acontecia em paralelo a construyao de 

uma rede de parcerias institucionais e politicas. 0 financiamento de projetos de P&D na 

area de TICs nas principais universidades do Pais constituia-se num importante ativo 

politico para a formayao dessa rede. 

Este apelo e o ativo construido contribuiram sobremaneira para o sucesso dos dois 

programas e para a ampliayao do espac;:o institucional do API (que sustentava o Desi) 

no MCT e no CNPq. 

Entretanto, o impacto no Programa Softex foi bern menor. Dado o distanciamento 

estrutural existente entre empresariado e academia no Brasil, boa parte das "novidades 

63 Relate de entrevistas da Pesquisa MIT -SOFTEX 
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tecnol6gicas", oferecidas pelo Desi, nao chegaram a gerar um efeito em cadeia. Para o 

novo empresariado que se formava, grande parte sendo PMEs, havia alto risco em 

apostar em determinadas tecnologias e estas nao serem adotadas no mercado. Havia 

o tradicional excesso de pragmatismo e visao de curto prazo, mas isso nao era 

contrabalan9ado pela existencia de um projeto nacional de mais Iongo prazo que 

sinalizasse para determinadas fronteiras tecnol6gicas, que sinalizasse para 

perspectivas de retorno do investimento. 

Essas caracteristicas, associadas a relativa inadequa9ao dos instrumentos que o 

Programa Softex oferecia (bolsas CNPq, etc.) e a ausencia de estrategia e a9oes para 

coopta9ao das grandes empresas, levaram a uma articulayao restrita com o 

empresariado. Ademais, a disputa por espa9o politico com entidades de classe, como 

Assespro e Abes, tambem contribuiu para essa restri9ao, o que sera mais detalhado no 

capitulo seguinte. 

Mesmo com rela9ao a comunidade academica, a articulayao politica nao era tao 

abrangente. A articulayao politica com a Sociedade Brasileira de Computayao (SBC) 

dava-se mais intensamente no ambito do Protem-CC e da RNP do que no Softex. 

0 API Softex tambem encontrava resistencia em aprovar recursos para aplicayao direta 

em empresas, no CNPq, cujo procedimento-padrao era o apoio a projetos de pesquisa. 

Na prioriza9ao e distribui9ao dos recursos oryamentarios o Softex era mais um 

concorrente para os Ja escassos recursos para pesquisa. Essa concorrencia se 

agravava mais ainda em fun9ao do porte do Programa (mais de R$ 50 milhoes em sete 

anos), bern maier que os projetos que usualmente tramitavam naquela institui9ao. A 

aposta no setor de software era muito alta. Com a saida dos principais atores, que 

coordenavam o API Softex em 1996 e 1997, de postos-chave, houve um rapido 

enfraquecimento da articula9ao politica do API no ambito do MCT e do CNPq. 0 

Programa Softex ja nao tinha quem o defendesse perante outros atores e prioridades. 

Este fate, associado ao baixo desempenho na exporta9ao e a ausencia de 
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comunica9ao consistente64 dos resultados do programs (endomarketing), levou a uma 

rapida fragiliza9a0 do API Softex. 

Essa ausencia de comunica9ao consistente dos resultados e mesmo a9oes mais 

estruturadas para coopta9ao de outros ministerios tambem restringiram o espa9o 

politico do API Softex. 

Cabe observar que a restri9ao nao se da apenas quanta a abrangencia, mas tambem 

com rela9ao a densidade da articula9ao polftica e ao estabelecimento de la9os entre os 

atores. Via de regra, esses la9os envolviam mais os interesses empresariais, 

academicos, etc. do que a cren9a na estrategia do projeto de exporta9ao65
. A partir do 

momenta em que o Programs nao pode atender a esses interesses, inicia-se urn rapido 

distanciamento. Caso houvesse a existencia de urn projeto nacional consistente, esse 

distanciamento poderia ser atenuado, ou mesmo revertido, pela rea9ao de atores 

interessados na sua continuidade, em virtude dos resultados que ja teriam sido 

auferidos. 

3.7. RESUMO DO CAPiTULO 

Resumindo entao as principais contribui96es trazidas por este capitulo, destacamos 

que, apesar de o Programs Softex 2000 nao ter atingido a meta principal, ha indica96es 

de que teve papel importante na capacita98o, articula9ao das empresas, gera9ao de 

empresas, etc., mas: 

a inexistencia de mais dados nao permite avaliar o tamanho desse impacto; 

a estrategia de atua9ao do Programs de forma pulverizada, atacando em 

diversas frentes, dificultou a constru9ao de urn resultado mais visivel 

(pulveriza9ao dos resultados); 

a parte da meta mobilizadora e a mais divulgada do Programs, as demais metas 

formalmente compromissadas (documento do Projeto Desi) foram todas 

atingidas e superadas. 

64 
Com estatisticas abrangentes, analises de custo-beneficio, indicadores de produtividade, etc. 

65 Nas entrevistas com empresarios e coordenadores de Agentes, foi relatada a dificuldade de se sensibilizar o 
empresariado sabre a viabilidade de pequenas empresas exportarem. 
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Entretanto, a assunc;ao da meta de exportac;ao e a utilizac;ao desta para construir 

espac;o politico na primeira fase do Programa Softex 2000 tornaram-se o principal 

argumento contra esse Programa em sua segunda fase. Os outros efeitos positives do 

Programa foram eclipsados por esta ocorrencia. 

Os posicionamentos adotados pelo API Softex em suas ac;oes induziram a trajet6ria do 

Programa a comportamentos caracteristicos na interac;ao com a IBSw: excessiva 

emulac;ao do estilo norte-americana, excessiva enfase na exportac;ao e articulac;ao 

politica restrita. 

Estes comportamentos, vis-a-vis a trajet6ria que se desenhava para a IBSw, levou o 

Programa Softex 2000 a nao contribuir significativamente para uma mudanc;a na 

trajet6ria da IBSw nos anos de 1990. A junc;ao entre os movimentos destes dois 

modelos sera melhor explicada no capitulo seguinte, a partir da comparac;ao dos 

diversos cenarios alternatives para a IBSw. Contribuindo para esta comparac;ao e 

utilizando as informac;oes neste capitulo apresentadas, configuramos a seguir o 

Cenario Desejado pelos API Softex no ano 2000, que tambem sintetiza parte das 

conclusoes deste Capitulo. 
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Quadro 3.3 - Cem!irio Desejado em 2000 

Cenario Desejado 

Projeto nacional para a IBSw: importancia nao identificada; importancia das a<;:oes conjugadas 
das empresas privadas. 

lmagem do software brasileiro: imagem reconhecida internacionalmente como sinonimo de 
excelencia. 

Regula<;:ao govemamental: incentives e cria<;:iio de condi<;:oes favoraveis a exporta<;:ao. 

Mercados cativos: forte redu<;:iio; desenvolvimento de novos mercados. 

Empresas transnacionais: participa<;:ao moderada das ETNs no mercado interne; ETNs 
realizando P&D no Pais. 

Estrategia de cria<;:ao das empresas: empresas inovadoras (resultados de P&D) e 
aproveitamento de oportunidades globais. 

Padrao de concorrencia da IBSw: desenvolvimento de produtos-pacotes, componentes e 
servi<;:os com alta agrega<;:ao de valor. 

Tecnologia: desenvolvimento concentrado nas grandes empresas nacionais e em rede de 
PMEs; moderada importa<;:ao de tecnologia; alta intera<;:ao de empresas com universidades. 

Exporta<;:ao: forte (US$ 2 bilhOes). 

Coopera<;:ao entre empresas: diversos clusters de empresas no Pais (p61os tecnol6gicos). 

Capacidade financeira: mecanismos diversos de apoio as PMEs e incentives para exporta<;:ao. 
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CAPiTULO 4 

CONSIDERACOES FINAlS 

Este capitulo retoma as consideragoes expostas nos capitulos anteriores e busca 

avaliar as hip6teses apresentadas inicialmente e que conduziram o desenvolvimento 

dos dois capitulos anteriores. Apresentam-se, ao final, algumas reflexoes sobre o 

memento atual da industria brasileira de software (IBSw), tendo em vista os resultados 

alcangados. 

0 exposto nos capitulos anteriores permite-nos constatar que a IBSw teve significativa 

expansao na decada de 1990, mas este processo de crescimento foi acompanhado por 

sua fragilizayao. 

A rapida abertura economica, ocorrida no inicio da decada de 1990 levou a introdugao 

de novas tecnologias e mudangas no mercado interne, de tal ordem que a industria de 

software, ainda nascente no Pais, passou por uma completa redefini9ao. 0 processo 

de abertura nao criou condi9oes de atratividade na IBSw para os investidores privados 

nacionais. As empresas . de capital nacional que desenvolviam software, e que 

possuiam urn porte razoavel, como as integradoras, originadas de grandes bancos (por 

exemplo ltautec e Scopus) ou do setor de telecomunicagoes (Promon, Elebra, Sid 

Informatica, etc.), procuraram adaptar-se, sendo que muitas encerraram suas 

opera¢es. As pequenas empresas nascentes, com raras exce9oes, como as 

originadas da terceiriza9ao de Centres de Processamento de Dados de grandes 

empresas do setor eletroeletronico, de bens de capital, etc., tiveram dificuldades em 

ganhar escala. 

A escassa percepyao por parte do governo acerca da importancia da tecnologia de 

software e o memento politico que o Pais atravessava, caracterizado pelo crescimento 

do neoliberalismo, a diminui9ao do papel do Estado e a "demoniza9ao" das politicas 

industriais, impediram que fosse gestado urn projeto nacional para a IBSw. Como 
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decorrencia, nao houve sinaliza~oes para o uso do poder de compra governamental ou 

para a cria~ao ou adapta~ao de mecanismos reguladores que privilegiassem o 

desenvolvimento da IBSw. As grandes empresas estatais que desenvolviam software 

(Serpro, empresas estaduais de processamento de dados e outras) expandiram suas 

atividades internas de desenvolvimento. 0 mesmo aconteceu com grandes empresas 

privadas como os bancos, criando grandes mercados que passavam a operar fora de 

uma competi~ao aberta. Apesar dessa internaliza~ao do desenvolvimento, o governo 

foi e continua sendo o maier cliente individualizado para compra de software, cuja 

preferencia era dada a pacotes e solu~oes proporcionados pelas empresas 

transnacionais (ETNs). 

Observou-se tambem, ao Iongo dessa decada, a cria~ao de condi~oes favoraveis para 

instala~ao e amplia~ao do papel das ETNs no setor sem que, entretanto, instrumentos 

e recursos equivalentes fossem colocados a disposi~o para as empresas nacionais. 

Essas condi~oes favoraveis levaram a constru~ao de uma rede de institui~oes 

(particularmente ETNs e institutes de pesquisa privados), com recursos de menta (R$ 

3,2 bilhoes) investidos, resultando na constru~ao de relacionamentos entre estes 

atores, e mesmo com universidades, de tamanha intensidade e sinergia que foram 

denominados subsistemas de ETNs. 

Atualmente, as ETNs ligadas a esses subsistemas sao majoritariamente responsaveis 

pela exporta~ao (mensurada) de software, que se caracteriza, em sua grande maioria, 

pelo software embarcado em equipamentos. Esses subsistemas tambem se destacam 

do restante do Cenario Observado pela intensidade em P&D. Em contapartida, nao 

foram construidos em simultaneo dispositivos que garantissem maier dissemina~ao dos 

resultados obtidos da P&D realizada por esses subsistemas para as empresas 

nacionais. 0 ciclo virtuoso de crescimento e cria~ao de novos subsistemas de ETNs 

vern ampliando sua domina~ao do mercado interne. 

Esses fatores somados levaram a uma deficiente dinamica de desenvolvimento 

tecnol6gico e de busca de oportunidades de crescimento para as empresas de capital 

nacional (salvo exce~es em alguns niches de mercado). Como resultado global, o 

mercado de software do Brasil passou a ser mais um mercado-alvo para ETNs que um 

mercado a ser ocupado pelas empresas de capital nacional. E, em consequencia, um 
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mercado que proporcionasse suficiente estimulo para que estas se capacitassem a 

dirigir-se para o exterior. Essas razoes estariam entao na base da constatada ausencia 

de imagem do software brasileiro no exterior. Esse Cenario Observado e 
qualitativamente muito distinto daquele que era desejado pelos idealizadores do 

Programa Softex. 

0 quadro a seguir resume informa((Oes des capitulos anteriores e apresenta os 

cenarios abordados per este trabalho, auxiliando no entendimento e na compara9ao 

entre as trajet6rias visualizadas como alternativas para a IBSw. 
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Quadro 4.1 - Cenarios da IBSw na decada de 1990 

Cena lnicial - 1990 Cenario T endencial - 2000 

Projeto nacional para a 
remanescente da reserva. 

I BSw: I Projeto nacional para a I BSw: 
inexistente. 

lmagem do software brasileiro: 
praticamente inexistente no mercado 
externo. 

Regula~ao 

desconsidera~ao 

IBSw. 

governamental: 
da existllncia da 

Mercados cativos: estatais, mercado 
financeiro e industria (in house). 

Empresas transnacionais: participa9i!O 
das multinacionais - pequena 
participa~ilo; mercado de software 
concentrado em empresas nacionais 
(80%} de hardware, estatais de 
processamento de dados e bancos. 

Estrategia de cria9ao das empresas: 
inlcio do processo de terceiriza~ao 

(CPDs}, redes de fornecedores, 
aproveitamento de oportunidades 
pontuais. 

lmagem do software brasileiro: 
inexistente. 

Regula~ao governamental: pouca 
modifica~iio com rela~iio a cena 
inicial. 

Mercados cativos: continuidade, 
porem com diminui~ao das 
atividades de desenvolvimento 
nas estatais. 

Empresas transnacionais: intensa 
participa~ilo; predomlnio quase 
completo no mercado interno. 

Estrategia de cria~ao das 
empresas: PMEs basicamente 
fornecendo treinamento e 
customiza~ao/adapta~ilo de 
produtos. 

Cenario Desejado - 2000 Cenario Observado - 2000 

Projeto nacional para a IBSw: I Projeto nacional para a IBSw: tentativas 
importilncia nao identificada; de articula~i!O. 
importancia das a~Oes conjugadas das 
empresas privadas. 

lmagem do software brasileiro: imagem 
reconhecida internacionalmente como 
sin6nimo de excelllncia. 

Regula~ao governamental: incentives e 
cria~ao de condi~Oes favoraveis a 
exporta~ao. 

Mercados cativos: forte redu9iio; 
desenvolvimento de novos mercados. 

Empresas transnacionais: participa~ao 

moderada das ETNs no mercado 
interno; ETNs realizando P&D no Pals. 

Estrategia de cria~i!O das empresas: 
empresas inovadoras (resultados de 
P&D} e aproveitamento de 
oportunidades globais. 

lmagem do software brasileiro: pouco 
conhecido no exterior; exce~iio feita a 
nichos de mercado; moderado 
conhecimento no mercado interno. 

Regula~ao governamental: baixa 
considera~o da IBSw. 

Mercados cativos: presen~a de grandes 
mercados cativos (bancos, estatais, 
etc.), mas relativamente reduzidos em 
fun~ilo de terceiriza¢es. 

Empresas transnacionais: mercado de 
software majoritariamente por ETNs 
(80%}; subsistemas de ETNs. 

Estrategia de cria~iio das empresas: 
predomlnio de spin-offs de empresas e 
start-ups. 
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Cena lnicial - 1990 

Padrao de concorrancia da IBSw 
(modelos de neg6cios): predomlnio 
do software embarcado e da 
integra<;:ao de sistemas. 

Tecnologia: P&D nas empresas em 
queda; crescimento de importa<;:Oes; 
intera<;:ao universidade/empresa em 
deteriora<;:ao; baixa dissemina<;:i!o do 
estado-da-arte da tecnologia de 
software; multinacionais com poucas 
atividades de P&D em software no 
Pals. 

Exporta<;:!lo: inexistente. 

Coopera<;:ao entre 
inexistente entre 
desagrega<;:i!o entre 
empresas de hardware. 

Capacidade 
autofinanciamento 

empresas: 
PMEs, 

grandes 

financeira: 
(grandes 

empresas de hardware) e 
inexistancia de instrumentos 
especlflcos. 

Cenario T endencial - 2000 I Cenario Desejado - 2000 Cenario Observado - 2000 

Padrao de concorrancia da IBSw: 
predomlnio de servi<;:os de baixo 
valor agregado. 

Tecnologia: alta importa<;:i!o de 
tecnologia, com baixa agrega<;:i!o 
de valor; polariza<;:i!o do 
desenvolvimento de software 
nas estatais e nas ETNs (pouco); 
pouca participa<;:ao das PMEs. 

Padrilo de concorrancia da IBSw: 
desenvolvimento de produtos-pacotes, 
componentes e servi<;:os com alta 
agrega<;:ilo de valor. 

Padrao de concorrancia da IBSw: 
predomlnio de produtos customizaveis e 
desenvolvimento sob encomenda 
(servi<;:os de alto valor agregado). 

Tecnologia: desenvolvimento Tecnologia: alta importa<;:i!o de 
concentrado nas grandes empresas tecnologia e agrega<;:ao de valor -
nacionais e em rede de PMEs; predomlnio da customiza<;:ao; alguns 
moderada importa<;:i!o de tecnologia; nichos de excelancia no desenv. de 
alta intera<;:!lo de empresas com tecnologia local: setor bancario, 
universidades. telecomunica<;:Oes, energia e 

automa<;:ao de empresas e comercial. 

Exporta.;:i!o: basicamente ETNs, 1 Exporta<;:i!o: forte (US$ 2 biiMes). 

dependente de incentives e 

Exporta<;:ao: pouca, concentrada em 
ETNs (canals de comercializa.;:ao e 
software embarcado). 

vantagens locacionais (RH 
qualificado e baixo custo). 

Coopera<;:!lo entre empresas: 
praticamente inexistente. 

Capacidade financeira: 
predomlnio de reinvestimento e 
investimento externo. 

Coopera.;:!lo entre empresas: diversos 
clusters de empresas no Pals (p61os 
tecnol6gicos). 

Capacidade financeira: mecanismos 
diversos de apoio as PMEs e 
incentives para exporta.;:!lo. 
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Coopera<;:ao entre empresas: forma<;:ao 
de alguns cons6rcios de grandes e 
medias empresas. 

Capacidade flnanceira: reinvestimento, 
capital de risco e instrumentos 
especlficos (Prosofl). 



Considerando-se o Cenario Desejado, fazia parte da visao dos formuladores do 

Programa Softex (API Softex) o fortalecimento das empresas nacionais, em especial 

das PMEs, com o fim de transforma-las em empresas internacionalmente competitivas, 

cooperando em clusters (p61os tecnol6gicos), gerando produtos a partir de resultados 

de pesquisa academica e comercializando no exterior. 

Uma nova classe de empresarios, empreendedores e com pianos de neg6cios bem 

definidos seria gestada. Estas capacidades empresariais aproveitariam oportunidades 

que ocorriam no mercado internacional, permitindo o ganho em escala e, por 

conseguinte, a conquista de uma reputac;ao (imagem) internacional. 

Os p61os tecnol6gicos criariam o ambiente favoravel para a gerac;ao de inovac;oes e 

posterior comercializac;ao, em que os "Agentes Softex teriam um papel destacado, 

catalisando66 o processo como um todo e capacitando as empresas de modo que se 

ajustassem a uma nova dinamica de gerac;ao de tecnologia. Esse ambiente, apoiado 

por incentives e financiamento governamental, propiciaria interac;oes entre empresas, 

academicos e outros atores, facilitando ac;oes cooperadas, desenvolvimentos 

conjuntos, etc. 

Essas interac;oes, a entrada no mercado internacional, a conquista de reputac;ao 

levariam a um ciclo virtuoso, ampliando a base tecnol6gica do Pais e facilitando o 

dominic do mercado interne. Ou seja, uma entrada bem-sucedida no mercado externo 

passaria a ter na conquista do mercado interno uma decorrencia. Esse ciclo virtuoso 

levaria tambem ao surgimento de uma forte associac;ao ou entidade representativa das 

empresas de capital nacionaF7
. A articulac;ao entre empresas privadas, expressando-se 

por intermedio de uma ou mais entidades fortes, induziria a trajet6ria da IBSw, 

interagindo com governo e sociedade. 

66 Este processo de catalisa<;ao envolvia, como ja foi visto, uma frente ampla de atividades. desde introduc;lio do 
empreendedorismo nas disciplinas de gradua<;ao, estimulo ao planejamento de neg6cios dos graduandos e recem
graduados, incubac;lio de empresas nascentes, capacita<;ao ate apoio a neg6cios no exterior (participa<;ao em feiras, 
missOes comerciais, etc.). 

67 
Desde o principio do Programa era planejada a transferencia do seu controle (e tambem de seu financiamento) 

para as empresas de capital nacional. A criac;lio da Sociedade Soflex aconteceu segundo esta filosofia. 
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Uma das consequencias esperadas e que houvesse diminuic;:ao da importac;:ao de 

tecnologia. 0 fortalecimento das empresas de capital nacional e sua articulac;:ao 

limitaria a ac;:ao das ETNs no Pais. 

Essa idealizac;:ao parece ter sido inspirada na experiencia em curso nos EUA ha algum 

tempo. Entretanto, o API Softex, ao toma-la como urn estilo a ser emulado, nao 

considerou o conjunto de condicionantes que a sustentava (volume de investimento, 

teia de relac;:oes, qualificac;:ao do empresariado, politicas governamentais, etc.). Por 

razoes semelhantes, tambem nao se consideraram os condicionantes do contexte 

brasileiro (concentrac;:ao de renda, baixa qualificac;:ao do empresariado, gap estrutural 

entre universidades e empresas, desalinhamento de politicas de desenvolvimento, 

etc.). 

A intenc;:ao reiterada de emular a experiencia do setor de sw norte-americana fez com 

que os fatores do contexte que tiveram maiores implicac;:oes sobre a IBSw nos anos de 

1990 (variaveis ex6genas: projeto nacional, imagem, etc.) nao aparecessem no 

planejamento das ac;:oes do Programa e mesmo em suas estrategias de 

implementac;:ao. 

Dois dos principais elementos do "estilo" adotado - a gerac;:ao de inovac;:oes 

tecnol6gicas a partir da interac;:ao com universidades e o foco na exportac;:ao - eram 

elementos que se ajustavam ao ideario vigente na epoca. Entretanto, houve uma 

superestimac;:ao da capacidade dos empresarios locais e tambem do potencial 

aproveitamento das oportunidades que se apresentavam no mercado internacional por 

empresas de urn PED. 

Quando uma pequena empresa de software norte-americana, formada por professores 

ou criada com a finalidade de aproveitamento dos resultados de pesquisa, lanc;:a-se no 

mercado internacional, ela, geralmente, tern por tras de si uma serie de elementos que 

a potencializam: 

os mecanismos de apoio e de incentives; 

o investimento de bilhoes de d61ares em P&D que provocam o 

"transbordamento" de resultados de pesquisa para o mercado; 
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o mercado local, o primeiro do mundo, que funciona como um "balao-de-ensaio" 

extremamente qualificado; 

a assimilac;:ao da imagem de seus produtos ou servic;:os a imagem do pais de 

origem, de excelencia tecnica, arrojo, etc. 

Alem disso, muito do que e produzido nas universidades daquele pais responde ao 

compartilhamento de uma visao (ou ate mesmo de um projeto) de futuro (por exemplo: 

a Sociedade da lnformac;:ao nos anos de 1990) com a sociedade, e particularmente 

com o mercado e o governo (Departamento de Defesa). 0 resultado ou produto 

gerado, usualmente, encaixa-se e contribui para a construc;:ao desse projeto. Projeto 

que, ao ganhar a adesao de outros paises, gera uma demanda natural pelos produtos 

que o compoem ou o viabilizam. 

Um PED como o Brasil, com recursos escassos e mal direcionados para investimento 

em P&D, e distants daquele tipo de inserc;:ao no mercado internacional, oferecia poucos 

"ativos" de competitividade sistemica para as empresas (sobretudo as pequenas) de 

capital nacional. 

Aparentemente isso nao foi percebido pelo API Softex. Talvez os atores que formavam 

o API Softex, recem-egressos de uma "cultura de reserva de mercado" e tendo um forte 

vies academico
68

, padecessem do que Carlos Matus (1996) denominava de "cegueira 

situacional". Ou seja, a situac;:ao ocupada pelos atores e suas experiencias profissionais 

anteriores (eminentemente tecnicas) talvez tenham contribuido para que os fatores 

citados anteriormente nao tivessem sido percebidos. De qualquer forma, o que parece 

ser certo e que esses fatores nao se refletiram na implementac;:ao de ac;:oes do 

Programa. 

Houve excessiva enfase na gerac;:ao de novas empresas e na capacitac;:ao das 

existentes, dissociada da identificac;:ao de areas estrategicas ou de priorizac;:oes que 

indicassem as areas em que o software brasileiro pudesse ter maior impacto. Havia 

uma crenc;:a excessiva de que a dinamica dos p61os tecnol6gicos e o fomento a 

68 Alguns dos principais atores eram ex-professores universitarios. Embora uma parte deles tivesse experiencia em 
empresas estatais ou na maquina govemamental, seu ethos era fundamentalmente o academico. 
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interayao entre as empresas pudessem gerar como resultante a9oes em areas mais 

estrategicas, formas de acesso ao mercado internacional, etc. Nao se percebiam ou 

nao se consideravam as limita9oes e reais condi9oes dos p61os brasileiros, quando 

comparados com os que lhes haviam servido como modele, pertencentes a experiencia 

norte-americana. 

As empresas apoiadas que se lanyavam no mercado internacional faziam-no nao como 

fruto de uma a9ao articulada entre as diversas instancias de governo (embaixadas, 

camaras de comercio exterior, etc.), mas como a9oes individuais. Em geral essas 

empresas eram de porte pequeno ou medio, portanto com recursos limitados para 

investimento. Ademais, a escassa coopera9ao entre elas, a sobreposi9ao de produtos 

e servi9os e a ausencia de uma imagem de credibilidade associada a seus produtos e 

serviyos colocavam-nas em uma situa9ao de debilidade perante urn mercado 

internacional altamente competitive. A qualidade tecnica passou a ser considerada o 

principal (e praticamente unico) atributo para a quebra das barreiras a entrada no 

mercado internacional. 0 que configurava uma situa9ao paradoxa! e irrealista, uma vez 

que era justamente a existencia de condi96es sistemicas dessa natureza o que permitia 

as empresas de outros paises a capacidade tecnol6gica que lhes garantia 

competitividade naquele mercado. 

A obten98o de resultados no mercado internacional foi ainda mais prejudicada pela 

desconsidera9ao do tempo necessaria para que as empresas de software (nascentes 

ou egressas da reserva) absorvessem o conteudo das novas visoes trazidas pelo 

Programa, tais como: 

a aprendizagem das novas tecnologias que ingressavam no mercado interne; 

o amadurecimento da gestae empresarial em aspectos diversos, desde 

certifica9ao em qualidade, lida com financiamento (de risco e outros), etc.; 

a lida com culturas de outros paises e o entendimento de suas dinamicas, etc. 

Em contrapartida, a articula9ao politica circunscrita ao MCT e a inadequa98o da maier 

parte dos instrumentos do Programa as necessidades das grandes empresas levaram 

a uma baixa intera9ao entre estas e o API Softex. Apesar de parte das grandes 
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empresas de capital nacional terem se beneficiado em algum memento do Programa, 

seja utilizando o Prosoft, participando de palestras ou rodas de neg6cios, as entrevistas 

realizadas com seus representantes evidenciaram um escasso reconhecimento da 

importancia do Programa Softex. 

Por nao conseguir construir um projeto nacional para a IBSw e influenciar 

positivamente em outras variaveis do modele, o API Softex deixou de atacar e de 

posicionar-se em temas afetos as grandes empresas de capital nacional, como isen9ao 

fiscal, utiliza9ao do poder de compra do Estado, etc. lsso levou a que elas 

percebessem o API Softex mais como uma instancia de fomento governamental que 

como um aliado politico. 

A ausemcia de um projeto nacional, a nao-utilizavao do poder de compra 

governamental, a nao-implanta9ao de mecanismos efetivos de estimulo a IBSw, a 

ausencia de a96es para a constru9ao de uma imagem de seus produtos e de 

estrategias para inser9ao no mercado internacional, aliadas a abertura econ6mica e a 

cria9ao de condi9oes atrativas para as ETNs, instalarem-se no mercado interne e 

condicionaram a trajet6ria da IBSw. 

Essa realidade se traduz, no jargao de nossa abordagem metodol6gica, na constatavao 

de que e pequena a diferenva entre as cenas de chegada (em 2000) dos Cenarios 

Tendencial e Observado. As principais diferenvas entre elas residem na participavao 

das empresas de capital nacional no mercado interne, perante as ETNs (maier no caso 

da cena de chegada do Cenario Observado). As oportunidades abertas pelo Programa 

Softex para financiamento, contatos para realiza9ao de neg6cios, capacita9ao e 

mesmo articulavao politica (ainda que restrita) foram algumas das contribui9oes para 

esta maier participavao. 

Em resume, ao nao considerar adequadamente as principals variaveis que construiam 

a trajet6ria da IBSw (ex6genas e end6genas), os resultados proporcionados pelo 

Programa pouco contribuiram para modificar essa trajet6ria. As a96es desenvolvidas 

pelo Programa, apesar de terem potencializado resultados em algumas empresas 

quando tomadas individualmente - aumento de produtividade, etc. -, quando 

observadas de um ponte de vista coletivo, pareceram contribuir para manter o quadro 

152 



que ja se delineava, au seja: baixa coopera~tao, pouca considera~tao da importancia da 

construl(ao de uma imagem de credibilidade, limitada articulal(ao polftica, etc. 

Portanto, embora o Programa Softex tenha sido formulado em torno da meta de 

conquistar 1% do mercado mundial de software em 2000, seu estilo de atua~tao e o 

conteudo das politicas que implementou foram inviaveis para esta consecul(ao. 

Ademais, as articulal(oes e a inserl(ao do arranjo que o suportou (API Softex) estiveram 

muito aquem do necessaria para viabilizar tal meta. A considera~tao do Programa como 

a Politica de Software (implicita) da decada de 1990 sao indevidas. lsso se deu mais 

pela ausencia de outras a~toes governamentais, levando o Programa a ser considerado 

sua principal al(ao, que pela real atua~tao do Programa. 

No momenta ha uma retomada, no discurso governamental, de elementos presentes 

no infcio da decada de 1990: enfase na exportal(ao e na competividade. Entretanto, ao 

contrario daquela epoca, o setor de software aparece na nova Politica Industrial 

(lan~tada no primeiro semestre de 2004) como uma das suas quatro areas prioritarias. 

Novamente sao estabelecidas metas de exportal(ao de software (US$ 2 bilhoes em 

2007) e, aparentemente, h8 uma prepara~tao para o lan~tamento de mecanismos, 

recursos, etc. para a consecuifao dessas metas, sendo provavelmente o Programa 

Softex um dos instrumentos para tal empreitada. Ao que parece, o amadurecimento 

das reflexoes que, ao Iongo dos anos, vern fazendo as atores envolvidos com o API 

Softex e com a IBSw, parte das quais incorporadas a este trabalho, podera dar mais 

consistencia as agoes pretendidas; inclusive aquelas relacionadas ao mercado 

internacional. Nao obstante, observa-se que parte significativa das variaveis abordadas 

par este trabalho ainda continua pouco considerada, em especial a relacionada a 

formulal(ao de um projeto nacional para a IBSw. 

Como se viu, uma das principais deficiencias da IBSw decorre da sua escassa 

articulal(ao com o governo e a sociedade em geral, e da pouca capacidade para definir 

um projeto futuro viavel. 

Se a situaifaO das ETNs ja se apresentava em 2001 como dominante, e pouco 

provavel, a luz dos acontecimentos que se sucederam, que ela se tenha deteriorado. 

Boa parte das empresas de capital nacional deve apresentar condi~toes de fragiliza~tao 
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ainda mais graves perante as condic;:oes de mercado. Essas condic;:oes nao seriam 

facilmente equacionaveis, do ponto de vista politico e economico, mesmo que 

houvesse uma visao consensual sabre a importancia estrategica da IBSw no ambito do 

governo e da sociedade, o que aparentemente nao M. 

Diversos atores do ambito publico e privado vem buscando posicionar-se com relac;:ao 

a temas recentes que podem vir a se configurar como novas variaveis de um futuro 

modelo a ser concebido para o setor (software livre, exportac;:ao de servic;:os, 

outsourcing), com o intuito de construir uma visao de futuro que sirva como um 

arcabouc;:o de projeto para o Pais. 

Nao se trata apenas de encontrar um "modelo de neg6cios" para o Pais. Se assim 

fosse, em termos de analises de custolbeneficio ou de custo de oportunidade, talvez a 

melhor opyao fosse incentivar ainda mais o estabelecimento de ETNs no Brasil e 

ampliar as condic;:oes proplcias para que desenvolvessem software no Pais. Algo 

semelhante ao que aconteceu na lrlanda, que e considerada por alguns um modelo 

para outros PEDs. 

Nesse caso o modelo desenvolvimentista que pautou nossa experiencia de 

industrializac;:ao, caracterizado pelo tripe constituldo pelos capitais privado-nacional, 

estatal e multinacional, sabre o qual esteve baseada a implantayao de praticamente 

todas as iniciativas com alguma intensidade tecnol6gica no Pals, teria que ser 

profundamente revisado. Ratificando a tendencia passiva, e a semelhanc;:a do que esta 

em curso em outros setores intensivos em tecnologia de nossa economia, ter-se-ia que 

abandonar a ideia de que seriam o Estado e a empresa de capital nacionais os atores 

responsaveis, mediante sua presenc;:a produtiva, pelo exerclcio de um controle e de um 

"contrapeso" as ETNs. Em troca do reconhecimento ativo, por parte do Estado, de uma 

situac;:ao de quase-hegemonia de fato das ETNs, aquele poderia exigir o cumprimento 

de metas de gerac;:ao de emprego, prec;:o, qualidade, nacionalizac;:ao, realizac;:ao de 

P&D, exportayao, etc., que as converteria verdadeiramente num instrumento a servic;:o 

do desenvolvimento nacional. Um arranjo que combinasse "desnacionalizac;:ao" e 

"sacriflcio" da empresa de capital nacional (coisa que para muitos parece inevitavel ou 

desejavel e para outros tem sido vista menos como um sacrificio do que como uma 

simples reorientac;:ao de ativos na direc;:ao de oportunidades mais lucrativas), em 
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beneficia de menores pre9os e garantia de emprego e impastos para a maioria, seria 

entao adotado. Em contrapartida, seriam sinalizados ao capital nacional os setores em 

que o Estado estaria disposto a conceder subsidies fiscais e crediticios, prote9ao 

tarifaria, recursos para capacita9ao tecnol6gica, etc., de modo que se engajasse o 

capital nacional em iniciativas aderentes a um estilo de desenvolvimento mais justo 

socialmente e mais sustentavel economica e ambientalmente. 

Como argumentado no inicio, os artefatos tecnol6gicos sao construyoes sociotecnicas. 

Embora a motiva9ao que originou a constru9ao dos arranjos institucionais e os 

desenvolvimentos tecnol6gicos a eles associados tenha estado condicionada por 

interesses economicos e politicos bem conhecidos, acreditamos que haja espa9o e 

condi9oes para uma reorienta9ao da trajet6ria observada mediante a considerayao de 

motivayoes e objetivos correspondentes a outros atores com outros projetos politicos. 

Fazendo uma analogia com a constru9ao de urn vetor, acreditamos que na composi9ao 

de seu sentido e direyao h8 a possibilidade de que objetivos sociais, estrategicos para 

o Pais, como autonomia tecnol6gica, seguran9a, inclusao social, etc., ate entao pouco 

considerados, possam assinalar urn outra rota de desenvolvimento para o setor de sw 

brasileiro. Uma relayao de compromisso com a efici€mcia economica pode ser 

construida mediante urn modele que estimule as empresas de capital nacional a 

adquirirem escala e competitividade no mercado interne, inclusive e especialmente por 

meio da utilizayao do poder de compra do Estado, e que viabilize sua inseryao em 

bases mais firmes no mercado externo. 

Urn componente importante dessa nova rota de desenvolvimento tera que ser urn 

equacionamento adequado das expectativas dos agentes publicos (demandantes) e 

privados (oferentes) com rela9ao as margens de lucre associadas aos dois termos do 

binomio produtos e servi9os que isso implica, entre outros movimentos em curse (por 

exemplo a adoyao do software livre). 

Outre componente tambem importante tera que ser o envolvimento de empresas 

privadas, 6rgaos de governo e empresas governamentais em programas que nao 

visem apenas a gerar empregos e impastos, mas que atuem para mitigar os problemas 

sociais do Pais. Problemas como saude, educa9ao, seguranya e mesmo corrupyao na 
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gestae dos recursos publicos podem receber contribuic;:oes significativas por meio do 

emprego de soluc;:oes geradas no interior do setor de sw brasileiro. 

Pesquisas recentes sobre aplicac;:ao de software livre em prefeituras e, em geral, sobre 

adoc;:ao de software livre no Pais, desenvolvidas no ambito do Softex em que temos 

participado, apresentam resultados que abrem diversas possibilidades para sua 

aplicac;:ao nas areas publica e privada. 

Entretanto, nao sera a introduc;:ao de uma tecnologia ou de urn novo modele de 

comercializac;:ao per se que causarao urn ciclo virtuoso de desenvolvimento. Como 

vimos neste estudo, este depende de fatores como a construc;:ao de uma teia de atores 

com uma visao comum, cuja materializac;:ao nao e tarefa trivial. 

Em urn pais periferico como o Brasil, com recursos escassos e mal orientados para 

investimentos em P&D, e submetido a uma conjuntura como a atual, em que sao 

consideraveis as pressoes politico-economicas internas e externas, a construc;:ao dessa 

teia nao pode prescindir de uma forte induc;:ao governamental. 

Dadas as assimetrias sociais existentes, que se refletem na composic;:ao do poder 

politico do Pais, e as referidas pressoes internas e externas, essa construc;:ao demanda 

no plano cognitive urn entendimento do jogo dos atores semelhante ao que se tentou 

alcanc;:ar mediante este trabalho. Esse entendimento parece ser condic;:ao previa para 

que urn processo de formulac;:ao com a sociedade dessa nova rota de desenvolvimento 

para o setor de sw possa levar a urn diferente equacionamento da correlac;:ao de forc;:as 

entre esses atores. 

0 que se espera seja possivel ocorrer no setor de sw brasileiro nao e diferente do que 

tera que ocorrer em muitos outros e, em geral, na economia e na sociedade como urn 

todo. A construc;:ao de urn novo estilo de desenvolvimento para o Brasil nao parece ser 

urn processo rapido e harmonica. Sera sim uma trajet6ria de aprendizagem, que ira 

envolver tensionamentos e a confrontac;:ao de atores com interesses antagonicos. Esse 

processo, contudo, parece imprescindivel para que nosso Pais possa criar condic;:oes 

de ser urn ator principal na construc;:ao de seu proprio futuro. 

Nao obstante todos os problemas que enfrentou e mais alem de suas pr6prias 

limitac;:oes, o API Softex poderia ser urn agente mobilizador, em conjunto com outras 
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organiza<;:oes e agencias governamentais, de uma nova rota de desenvolvimento para 

o setor, semelhante aquela que acima delineamos e que parece estar sendo gestada 

em grupos situados em posi<;:ao privilegiada no aparato estatal. 
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ANEXO I 

EMPRESAS ENTREVISTADAS 

Active Disoft Policentro 

Altus EduWeb Politec 

Apyon Elipse Pollux 

Arcadian EMBRAER P61o 

Automates Enabler Positive 

Bankware Ericsson Prodesp 

Bematech Eversystems Prom om 

Benner HP Br RM 

Celepar IBM Services Scopus 

Choice ISM Secrel 

Ci&T ltautec-Philco Serpro 

Conectiva Logocenter Siemens 

CPM Microsiga Sira 

CPqD Mobile Smar 

Cyclades Modulo Sftware design 

Dataprevi Montreal Tr6pico 

Datasul Motorola T-system 

DBA Engenharia Orbisat Visionnaire 

Digitro Paradigma Xerox services 
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