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TECNOLOGICA 

DINAMICAS DE ABERTURA NA ARGENTINA (1970-1995): 

ABERTURA COMERCIAL, CRISE SISTEMICA E REARTICULACAO 

RESUMO 

J:ESE DE DOUTORADQ 

Hernan Eduardo Thomas 

Esta tese -enquadrada no campo de estudos em Ciencia, Tecnologia e Sociedade- analiza 

as dinfunicas s6cio-t6cnicas e inovativas do Sistema Nacional de InovaQlio argentino. Estrutura
se em tomo de dois eixos. 0 primeiro (contido no capitulo 2), consiste em propor uma 
abordagem metodol6gica adequada para a ana.Iise de dinimicas s6cio-tknicas e inovativas 
de Sistemas Naciooais de Inova~io (SNis). Aproveitando os desenvolvimentos recentes em 
economia da inovayiio e sociologia da tecnologia; complementando-os com ferramentas de 
aruilise de politica, analise ideol6gica, teoria da complexidade, teoria da auto-organizaylio; e 
maximizando as convergencias inter-disciplinares, desenvolveu-se urn framework analitico que 

permita dar conta da especificidade das dinamicas inovativas em SNis de baixa intensidade. 
0 segundo eixo ( contido nos capitulos 3 a 6) consiste em desenvolver um estudo sobre 

o SNI argentino, resultante da aplicac;3.o desse framework. 0 caso argentino foi escolhido porque 

apresenta possibilidades para a aplicac;io de urn procedimento de correlac;ao entre uma 

diversidade de cen3rios s6cio-econ0m.icos: a) constitui (ate meados dos 70) urn caso 

paradigm3.tico de industrializay3.o tardia via substituic;ao de importac;Oes; b) em dois periodos 

(1978-1982 e 1991 ate o presente) implementaram-se politicas de abertura comercial; e c) desde 
o final dos 80 participa de uma experiencia de integra~ao regional: o Mercosul. Permite testar, 

assim, algumas hip6teses vigentes sobre o desempenho inovativo de paises perifericos. 

Durante o periodo 1970-1995, e possivel diferenciar tres fases na evolu~o do SNI 
argentino: a) ate 1978: articulac;ao do SNI e upgrading das trajet6rias inovativas; b) de 1978 a 

1990: crise sistemica e downgrading das trajet6rias; e c) de 1991 a 1995: rearticula~o do SNI e 

consolidac;ao de urn estilo de mudanc;a tecnol6gica baseado na importay3.o de tecnologia. 0 SNI 

argentino se caracteriza por: a) processo de articulac;iio e mudanc;a predom.inantemente auto
organizado; b) adoyao de urn estilo de inovac;3.o baseado em inovayOes menores, intraplanta; c) 
baixo nivel de sinergismo; d) alinhamento crescente em padrOes tecnol6gicos ex6genos; e) 

escassas interac;Oes inter-institucionais; f) escassa permeabilidade dos atores as diferentes 

politicas de C&T implementadas. 
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DYNAMICS OF INNOVATION IN ARGENTINA (1970-1995): 
TRADE LffiERALIZATION, SYSTEMIC CRISIS ANDRE-ARTICULATION 

ABSTRACT 

TESE DE DOUTORADO 

Beman Eduardo Thomas 

The dissertation is framed in the field of Science, Technology and Society Studies. It uses 
secondary sources to analyse the socio-technical and innovative dynamics of Argentinean 
National System of Innovation (SNI). Argentina was selected because the procedure of 

correlating different phases of its economic development - imports substitution, trade 
liberalization and integration to Mercosur - to its innovative dynamics enable the test of some 
current hypothesis about innovative performances of peripherical countries. 

The challenge of approaching low intensity innovative dynamics and to avoid 
methodological asymmetries was faced devising an analytical framework based on recent 
developments on economics of innovation and sociology of technology, and some tools of policy 
analysis, ideological analysis, theory of complexity, theory of self-organization. The 
interdisciplinary character of the framework permits to explain the innovative dynamics through 
a rational (re)construction of relationships (interactions, interplays, synergies, trajectories, 

complex causalities) among heterogeneous elements (technological activities, R&D institutions, 
productive units, public policies, accumulation strategies). 

Four analytical exercises which explain the evolution of SNI of Argentina using the 
framework designed are presented. They conduced to the identification of three phases of the 
country1s innovative dynamics: (a) up to 1978: articulation of SNI and upgrading of innovative 
trajectories; (b) from 1978 to 1990: systemic crisis and downgrading of the trajectories; and (c) 
from 1991 to 1995: re-articu1ation of SNI and adoption of a style of technological change 
essentially based on technology imports. 

The dissertation conceive Argentinean SNI as a self-organized system encompassing 
features, such as: (a) innovation style based on minor innovations without locally generated 
radical innovations; (b) low level of synergy; (c) tendency to internalize exogenous technological 
patterns; (d) scarce inter-institutional interactions; (e) scarce contribution of public R&D 
institutions to the innovation process in firms; and (f) low effectiveness of S&T policies to induce 
innovative behaviour. 
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Capitulo 1 

Introdw;lio 

1.1. Sociedades, inovac;Oes e assimetrias 

Algumas sociedades sao mais inventivas e outras menos. Algumas sociedades inovam e outras 

nao. Algumas tern dinamicas inovadoras intensas, no entanto outras inovam pouco_ Como explicar 

estas diferen<;:as? 

Logicamente, o fen6meno inovayi'i.o 1 e analisado tomando par objeto de estudo casas de 

movay5es. 

Normalmente, as sociedades mais criativas tern sido as mais estudadas. 

Normalmente, a hist6ria da tecnologia e, mais recentemente, os estudos sociais da teoria da 

inovacrao tern buscado registrar as trajet6rias tecnol6gicas destas sociedades, geralmente a partir da 

manipulayi'i.o de uma tEicnica ou conjunto de tEicnicas (fundi<;:i'io do cobre, bronze, ferro, cerfunica, 

tecidos, prodw;:ao em serie ou fissao do nUcleo do iltomo) ou artefatos (lanyas, arados, martelos, 

vasilhames, autom6veis ou reatores nucleares). 

Normahnente, a hist6ria da tecnologia, assim como os estudos econ6micos da inova!fiO, 

centram suas vis5es nos mementos, modelos e organizay5es "bern sucedidos". 

Dai que, normalmente a criatividade e explicada em termos positives: o que teve urn povo, 

urn grupo, urn individuo, que outre nao teve? Quais conhecimentos, educayao, religiao, organiza!fiO 

social, instituiv6es, costumes, etc.? 

As teorias derivadas destes estudos tendem a internalizar as descriy6es dos objetos estudados. 

Assim, algumas proposiy6es acabam se aproximando da tautologia, por exemplo: alguns inovam 

porque sao desenvolvidos, outros nao inovam porque sao subdesenvolvidos; uns inovam porque seus 

principais atores econ6rnicos sao firmas com trajet6rias econ6mico-tecnol6gicas baseadas na 

realizayao de atividades inovadoras, outros nao inovam porque nao possuem fumas 

11 schumpeterianas 11
• Em Ultima instiDtcia, este tipo de argument a tern alga de metafisico · alguns tern 

1Sobre o conceito de "inova9iio" utilizado nesta tese, ver ponto 2.3.1.1. 
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"alga" que outros nao tern, urn "alga" que adquire condi¢es de "natureza": alguns "sao" inovadores, 

outros nao "sao". Os que inovam realizam as "a.0es corretas". Ergo, os que nao inovarn nao tern esse 

"alga" que os outros tern; ou se equivocam, onde os prirneiros acertam. Nenhurna destas afinnat;6es 

pode se sustentar por si mesma para responder a pergunta por que?: por que sao mais criativos? Por 

que acertam? Par que tern firmas "schumpeterianas"? Por que baseiam seu desenvolvimento na 

realiza(f1i.o de inovay6es? E, menos ainda podem responder a formulat;ao negativa: Por que alguns 

nao sao criativos? Par que alguns se equivocam? Por que nao t&n firmas "schumpeterianas"? Por que 

nao baseiam seu desenvolvimento em inovat;Oes? 

Em Ultima inst§ncia, entao, estas explicat;5es incorrem em uma assimetria metodol6gica. Os 

elementos que pennitem explicar porque existe o fen6meno nao permitem explicar porque nao existe 

ou ocorre com men or intensidade ( exceto, clara, par negat;ao: o pais que nao in ova nao tern tais 

elementosf 

Normalmente, a hist6ria da tecnologia e as estudos sociais da inovayao nao registram o que 

ocorre tecnologicamente nas sociedades menos ferteis, nos grupos menos criativos, nos mementos 

de decad.Sncia (Mayr, 1982). A explical(io dos casas de menor ou nenhuma criatividade se resume na 

ausencia de algumas das caracteristicas ou elementos "virtuosos"3
. 

Ainda que o fen6meno das diferenyas em dinamicas inovativas seja, em si, uma assimetria, a 

metodologia explicativa e analitica na:o deveria ser assimetrica. Em abordagens metodol6gicas 

simetricas, os elementos e ferramentas analiticas que pennitem explicar par que alguns inovam 

deveriam poder explicar tambem por que outros na:o inovam. 

Neste sentido, a primeira simetria reside no ponte de partida da aruilise. Em vez de partir da 

20 problema nao se restringe as explica~s assimetricas 'situadas' no "centro" inovador. Explicar a baixa 

intensidade das d.infu:nicas inovativas latino-americanas pela ex:istertcia de fatores idiossincriticos pode se constituir 
em assimetria sempre que se desconsidere que em todas as sociedades existem questOes idiossincrisicas, -por exemplo, 
em crit:erios que correspondam a esta estrutura: "os pouco inovadores tern 'algo' que lhes impede inovar", Ho centro age 
racionalmente, a periferia age idiossincraticamente". 

3Para apresentar solucOes, a abordagem assim6trica tern evidentes deriva¢es normativas, estilizaveis em duas 

versOes: a) a emuladora: os nao inovadoreslsubdesenvolvidos deveriam fazer o que os inovadores/desenvolvidos fazem, 

do modo que o fazem, o mesnto que fazem: copiar suas institui~Oes, mecanismos e politicas; ou b) ada racionalidade 
das vantagens comparativas: os nao inovadores deveriam deixar de procurar se-lo, ji que os inovadores/desenvolvid.os 
tern vantagens diniimicas que os subdesenvolvidos poderiam -e deveriam-, simplesmente, aproveitar, numa virtual 

divisao do trabalho inovativo: os desenvolvidos inovam, os subdesenvolvidos se beneficiam da ctifusao e a transferl:ncia. 
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diferenc;a, parece conveniente iniciar a an:ilise de uma condiyiio homol6gica, par exemplo: todas as 

sociedades/grupos humanos podem -estiio em condiy5es de- gerar suas pr6prias condiy5es 

tecnol6gicas de existencia. Todas poderiam -estariam em condiy5es de- inovar. 

A criatividade tecnol6gica parece ser uma caracteristica constitutiva dos humanos. Longe de 

se encontrar apenas em algumas regiOes, 6pocas ou civilizay5es, a gerayiio e difusiio do uso de 

t6cnicas, processes e artefatos tern sido uma atividade praticada por todos os grupos humanos 

(mesmo par aqueles grupos considerados "prirnitivos 11
) (Mumford, 1966; De Gregori, 1988). 

A hist6ria da evoluyiio das distintas tecnologias em distintas civilizay5es/sociedades/grupos 

humanos mostra, por6m, outras caracteristicas importantes para a analise da criatividade socia14
: 

a) nem todos os membros de uma civilizayiio/sociedade/grupo humane dados participam 

diretamente da atividade de criayiio e difusiio tecnol6gica; 

b) a atividade niio 6 permanente, tanto no nivel individual como no das fray5es dos grupos 

mais dinfunicos; 

c) nem todos os que participam, o fazem no mesmo senti do, com a mesma compet6ncia, com 

o mesmo grau de novidade, com o mesmo sent:ido da utilidade, com a mesma pertinencia; 

d) e possivel registrar sociedades/grupos humanos que geraram muito poucas de suas 

condiy5es tecnol6gicas de existfulcia, beneficiando-se quase exclusivamente da difusiio de 

criay5es de terceiros; 

e) e possivel registrar mementos de maier fertilidade criativa e de intensificayiio da difusiio 

e mementos de paralisia e estagnayiie. 

Da primeira simetria se deriva uma segunda, na forma de interrogayiio. A pergunta inicial, 

nesta perspectiva nao e, pais, a necessaria e excludente: por que algumas sociedades inovam?, mas: 

por que algumas civiliza.c5es/sociedades/grupos humanos niio inovam?. Se todos os grupos humanos 

podem gerar suas condiy6es tecnol6gicas de exist6ncia, por que alguns, em certos mementos, niio 

o fazern?. E-o que e ainda mais assombroso- par que niio o fazem quando faz6-lo solucionaria seus 

problemas, ao menos nos tennos ern que esses problemas sao percebidos par esses grupos humanos, 

'1!stas caracteristicas se encontram em uma diversidade de histOrias da tecnologi.as, por exemplo, na obra de T. K. 
Derry. e T. Williams (Derry e Williams, 1986; 1987; 1982; Williams, 1988; 1987) ou em M. Daumas (1983). Algumas 
delas sao tambem apresentadas em L. Mumford (1961). 
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e quando e evidente que outros conseguem solucionar problemas similares exatamente porque 

inovam? 

Niio se trata, evidentemente, de privilegiar a formulayao negativa. Uma explicayiio da 

dinfimica de inovayiio deveria poder dar conta simetricamente de arnbas perguntas: por que se 

inova?/por que nao se inova?. Mas, no caso dos paises subdesenvolvidos, a via sim6trica negativa 

pode ser de maier utilidade. 

:E interessante notar que uma primeira caracteristica da criatividade e que niio funciona no 

vazio, niio se trata de urn proceder 'ex nihilo'. Ao contnirio, a criatividade, a tecnol6gica em 

particular, trabalha sabre a dota~o real e simb6lica que uma sociedade dada disp5e. A principal fonte 

de id6ias para a gerayao de nova tecnologia e a tecnologia ja existente (Price, 1980; Rosenberg, 

1979a e b). 

Mas e necessaria ter em conta urn fat or lirnitante prirnar:io: nem toda tecnologia 'de existencia 

conhecida' -em abstrato- se encontra em condiy5es de ser "fonte", "materia prima", de permitir, na 

pr3.tica, a criatividade. Para isso, parece ser conveniente que essas "tecnologias-fonte" relinarn 

algumas 'condiyOes de estado' particulares: 

a) estarem "disponiveis" dentro de uma sociedade dada ( ou que, ao menos, o conhecimiento 

de sua existencia se encontre disponivel em uma sociedade dada); 

b) serem manejciveis, em termos de uso; 

c) serem compreensiveis, em termos de funcionarnento (tecnologia de produto); 

d) serem compreensiveis, em termos de produyiio (tecnologia de processo). 

Ainda que seja conveniente a presenya destes quatro fatores para que o processo de gerayao 

de tecnologia acont~ nao parece necessaria -em tennos causais- que as condiy5es b); c) e d) se 

cumpram em sua totalidade. De fato, as vezes a fai.ta de compreensao total do manejo de uma 

tecnologia pode ser a origem de alguma atividade criativa. 

Deriva-se disto que, Ionge de serem mutuamente excludentes, difusiio e inovayiio sao -podem 

ser- complementares: a difusa.o gera pennanentes 'condiy5es de estado' para a realizayiio de 

inovay6es. A difusao, per se, nao pede ser considerada como urn fator inibidor da dinamica inovativa 

de uma sociedade. 

0 curnprimento dessas 'cond.iyOes de estado' de uma tecnologia pode ser necessiuio, mas niio 
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e suficiente para dar Iugar a processes sociais de gerayiio de novas tecnologias, e, muito menos, de 

inovas;ao. 

Para responder a pergunta por que se inova, os cases de sociedades que apresentam dinfimicas 

inovativas intensas sao adequados e pertinentes. Mas para explorar a sua negativa -par que algumas 

sociedades nao inovam?- os casas em que niio se registram dinfunicas de mudanya tecnol6gica 

relativamente intensas, nem aparece urn fluxo minima de inovay6es, nem participam em movimentos 

de difusao e transferSncia siio menos "fi:rteis". Em particular, porque, na pnitica, sao casas muito 

diferentes dos inovadores intensives, e as "carencias" tenderiam a avalizar as respostas sustentadas 

na abordagem assimetrica. As maiores potencialidades e a explorayao da dimensiio negativa aparecem 

em casas semi-diferenciados, onde parece possivel a inovayao mas a dinfunica inovativa e de baixa 

intensidade. 

Em casas que apresentem condiy6es isom6rficas a dos inovadores intensives -com 

instituiy6es, disponibilidade de atores, sistemas produtivos relativamente sirn.ilares- surgem, entao, 

novas perguntas, pela negayao: por que, padendo inovar intensivamente, nessas sociedades se inova 

pauca? Par que, padendo gerar as pr6prias condiyOes tecnol6gicas de existencia, se restringem a urn 

papel passive? Por que a dinamica de mudanya tecnol6gica se baseia em transferencia e importaylio 

de tecnologias geradas por outras sociedades? 

1.2. Sobre o objeto de estudo da tese. Por que estudar o caso argentino? 

0 caso argentino5 e particularmente adequado para ser questionado pelas perguntas negativas: 

por que, podendo inovar intensivamente, na Argentina se inova pouco? Par que, podendo gerar 

condir;.Oes tecnol6gi.cas de existSncia pr6prias, os atores tecnol6gicos locais se restringem a urn papel 

passivo? Por que a dinimica de mudanya tecnol6gica se baseia em transferencia e importayiio de 

5 
A identifi.ca~o entre sociedade e sociedades nacionais e uma ~o metodo16gica desta tese. Mas outras 

alternativas poderiam ser consideradas -outros modos de detenninar grupos hwnanos em forma de sociedades- por 

diversos motivos a opr;iio era mais adequada para esta pesquisa: a) corresponde a uma tradir;io em estudos sociais 

(hist6ria social, sociologia, ltist6ria econOmica, etc.) que tomam as sociedades nacionais como unidade de aruilise; b) 

e adequada para responder as questOes levantadas no ponto 1.1.; c) existe uma disponibilidade de fontes que responde 

a esse recorte de unidade de amilise, d) esta tese e, em parte, motivada por wn interesse particular metodo16gico: 

desenvolver wna abordagem para a analise de di!Wnicas s6cio-tecnicas e inovativas em escala macro ou meso. 0 caso 

argentino oferecia uma boa oportunidade para tal exercicio. Sabre este aspecto, ver tambem os pontos 1.3. e 1.4. 
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tecnologias geradas em outros paises? 

A Argentina parece ter tudo o que os paises inovadores tern -ou tiveram para intensificar sua 

dinfunica inovativa: comunidade cientifica local, tradiyao em pesquisa (com tres premios Nobel), uma 

rede de instituiy5es pllblicas de P&D, oryamento crescente em Ci&lcia e Tecnologia, indUstria 

relativamente desenvolvida, mercado interne com poder de compra, segmentos de consumidores com 

demandas sofisticadas, grandes firmas de capital nacional (algumas, poucas, caracteriziveis como 

transnacionais pequenas ou medias), disponibilidade de mao de obra completamente alfabetizada e 

com urn grau relativamente alto de qualificayao tecnica. Ate e possivel indicar alguns 

desenvolvimentos tecnol6gicos "de ponta" em algumas il.reas especificas: energia nuclear, misseis, 

biotecnologia .. Mas se inova pouco. 

0 exercicio analitico sabre o caso argentino pode ser especialmente interessante posto que 

apresenta uma diversidade de cenarios econ6micos, ao Iongo dos quais se desenvolveu a dinfunica 

inovativa: 

- a Argentina constitui (ate meados dos 70) urn caso paradigm<1.tico de industrializayao tardia par 

substituiyao de importay6es; 

-em dais periodos (1978-1982 e 1991 ate o presente) aplicou politicas agressivas de abertura e 

desregulamentayao; 

- desde fins dos anos 80 participa de uma experiencia de integr~o regional, o Mercosul, que 

multiplicou o comercio intra-regional. 

A aruilise de urn periodo prolongado, que inclua estes diferentes cenarios., representa urn 

interesse suplementar pois pennite testar algumas hip6teses acerca da ex:i.stE:ncia de relay6es causais 

entre politicas protecionistas e de mercado aberto e intensificay[o ou diminuiyao da dinfunica 

inovativa em paises subdesenvolvidos. As principais, neste sentido, sao: a) a politica de 

industrializayao por substituiy[o de importay6es inibe a inovayiio local; b) a abertura econOmica 

incentiva a inovayao local -segundo uma perspectiva de livre mercado; ou c) a politica de 

industrializayao por substitui~o de importac;Oes incentiva a inova.yao local; e d) a abertura econOmica 

inibe a inovayao local-segundo uma perspectiva protecionista. 

Em termos descritivos, a pesquisa realizada procurou responder a perguntas tais como: inova

se na Argentina? Quanta se inova? Como se inova? Sempre se inovou da mesma forma? E possivel 
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diferenciar fases de maior ou menor intensidade da dinfimica inovativa? Quais sao os atores 

tecnol6gicos inovadores? :E possivel identificar estilos tecnol6gicos caracteristicos nessa dinamica 

inovativa?, etc. 

Em termos analiticos, a pesquisa procurou encontrar explica~tOes para as caracteristicas 

particulares cia dinfunica inovativa local. Para tanto, analisaram-se as repercussOes das mudanyas na 

politica econ6mica e na politica cientifica e tecnol6gica sabre a din3.mica inovativa local; as formas 

como estas mudanyas estimularam ou inibiram mudan~tas tecnol6gicas; que mudanyas tecnol6gicas 

foram geradas nesse contexte e de que modo se realizaram. Complementarmente, foram analisadas 

as transformay5es nas diferentes racionalidades -tecnol6gicas, econ6micas, politicas- dos distintos 

at ores -policy makers, tecn6logos, cientistas, empresarios, etc.- vinculados a inovayiio tecnol6gica. 

Em termos espaciais, o objeto de estudo se restringiu a fatos ocorridos em territ6rio 

argentino. Porem, por se tratar de uma dinfunica tecno16gica, a analise nao pode ficar restrita a 

eventos registrados no nivel nacional, os fatos extraterritoriais apenas foram incorporados na analise 

na medida em que se detectou a incidfutcia direta sabre as dinfunicas inovativa e s6cio-t6cnica6 locais. 

Em termos temporals, a aruilise tomou como "ponto de partida" -para aproveitar a diversidade 

de cernirios e testar as hip6teses- os Ultimos anos do modele substitutive, e se estendeu, praticamente, 

ate a atualidade, incluindo tambem os dais periodos de politica de abertura e a integraylio ao 

Mercosul. 

1.3. Sobre a abordagem analiticalmetodolOgica 

1.3.1. 0 problema da adequa~io da metodologia ao objeto 

0 prop6sito de explicar as caracteristicas e as mudanyas na dimirruca moYativa de urn pais 

durante urn periodo prolongado parecia exceder tanto as ferramentas analiticas disponiveis em uma 

teoria particular como os limites de urn enfoque disciplinar singular. A isto, somava-se o problema 

metodol6gico enunciado no ponte 3.1: como construir as explicay5es de forma a niio incorrer em 

assimetrias? 

Dado o objeto de aruilise, a pesquisa demandava uma metodologia capaz de abordar objetos 

6
0 alcance dos tennos 'dinamica s6cio-tlknica' e 'dinamica inovativa' estA definido no ponto 2.3.3.3. 
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"macro". Tanto a sociologia da tecnologia como a economia da inova~o correspondem a uma 

tradi~ao "micro". Embora neste segundo caso, a evolu~ao conceitual tenha incorporado uma 

dimensao "macro", cunhando a conceitualiza~ao de Sistema Nacional de Inova~ao 7
, nao ocorreu nada 

semelhante no primeiro case. 

Para entender dinfunicas inovativas nao basta estudar processes e produtos. E necessaria 

analisar os processes de inova~ao tecnol6gica como 'instfincias' de urn processo sociaL Estes 

processes incluem desde racionalidades econ6micas dos produtores ate perceps;Oes eticas dos 

pesquisadores, passando por politicas pllblicas de C&T, relas;Oes universidadelsetor produtivo, 

perc~Oes do imagimirio social, etc. Mais uma vez, o objeto parecia exceder os limites de disciplinas 

singulares. 

Diante do problema, pareceu necessaria desenvolver urn marco analitico que permitisse dar 

conta da diversidade e complexidade do objeto a analisar. Somente uma abordagem mU.ltipla, 

interdisciplinar (nao apenas multidisciplinar), permite -pensou-se- alcanyar poder explicative 

suficiente para dar conta de fen6menos que nao sao exclusivalexcludentemente tecnol6gicos, 

econ6micos, ou sociol6gicos, ou politicos. 

Urn marco analitico complexo -urn framework- para estudar urn processo complexo pareceu, 

em principia, uma proposta heuristica e analitica apropriada a natureza do objeto. Uma serie de 

trabalhos pennitia vislumbrar algumas linhas de soluyao para os problemas que apresentava a 

vinculayao mUltipla e dinfunica dos processes de gerac;:ao de tecnologia. 0 prop6sito te6rico, neste 

sentido, procurou "maximizar" algumas das atuais tendencias convergentes das distintas disciplinas 

que tern por objeto de estudo 'a tecnologia' ou 'a inova~ao', fundamentalmente: sociologia da 

tecnologia, economia da inova~ao (neoschumpeteriana e evolucionista), hist6ria da tecnologia. 

De fato, o desenvolvimento de tal framework analitico se constituiu em urn segundo objetivo 

da pesquisa, situando no mesmo nivel de importfincia que sua aplicay3.o ao caso argentino. Na 

realidade, os dois objetos foram complementares: assim como o objeto de analise demandava urn 

framework ad hoc, a aplicac;:ao deste a urn caso concreto permitiria perceber suas potencialidades e 

7 
Apesar dos importantes desenvolvimentos da economia da inova¢io realizados durante os UJ.timos vinte anos, 

ainda nao foi gerado urn framework analitico sobre din3micas de inovat;ao que exceda as fronteiras da microeconomia; 

em particular, que pennita analisar casos nacionais. Os estudos publicados sabre Sistemas Nacionais de Inova~iio nao 

respondem a uma definit;ao metodol6gica clara (Nelson, 1993). 
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limita~6es. 

Parece necessaria esclarecer que nao foi -nem 6- inten~a:o desta tese proper uma "nova teoria 

da inova~iio", mas integrar nesseframework aquelas ferramentas heuristicas e analiticas geradas no 

funbito de distintas disciplinas que foram pertinentes para a amilise do objeto 'dinami.cas s6cio-t6cnicas 

e inovativas'. Para as mencionadas anteriormente, e necessaria agregar contribui~6es derivadas da 

anaJ.ise politica, da amilise ideol6gica, da teoria dos sistemas, da teoria da complexidade e da teoria 

da auto-organiza~ao. Longe de "extrair" os diferentes conceitos de seu respective marco te6rico e 

''introduzi-los" em uma nova configura~iio te6rica -opera~ao de evidentes riscos epistemol6gicos

procurou-se ordenar as ferramentas heuristicas e analiticas de urn modo que, sem desnaturalizil.-las, 

pennitisse utilizar o que carla um.a das diferentes perspectivas explica em separado. Como resultado 

da integra~iio das distintas ferramentas, tornaram-se evidentes tanto alguns niveis de convergSncia 

inter -teO rica quanta algwnas limita~6es e incompatibilidades, que enriqueceram, seja pela afirm~ao 

ou pela negayao, a abordagem analitica implementada. 

Assim, a unidade de aniilise inicial se resignifi.cou. Por urn lade, foi se definindo, a medida que 

avanyava a pesquisa, o alcance do que inicialmente se denominara 'dinami.ca inovativa'. Por outro, o 

Sistema Nacional de Inovayao (SNI) foi adotado como a unidade de anil.lise definitiva. 

Dadas as restri96es das teoriza96es disciplinares disponiveis, antes mencionadas, alguns dos 

conceitos citados na literatura receberam urn tratamento especial ao longo da pesquisa, visando 

aumentar o grau de compatibilidade e coerencia de algumas ferramentas analiticas entre si, ou 

modificando seu alcance, para adequi-las ao objeto de ana.Iise, ou, ainda, propondo algumas 

reconceitualiza.96es, a luz dos resultados parciais de sua aplic~ao. Operou-se desta forma sabre os 

conceitos: Sistema Nacional de Inovagao, ensemble s6cio-t6cnico, technological frame, ofertismo, 

vinculacionismo, di:fusao e transferSncia de tecnologia, modele de inovagao chain-linked, modele de 

sociotechnical constituencies, entre outros. 

Ao colocar em pci.tica a abordagem analitica, foram aparecendo necessidades de alguns novas 

conceitos, resultantes, por urn lado, da convergSncia das ferramentas analiticas, e, por outre, da 

aparigao de alguns fen6menos que nao eram inteiramente abrangidos pela bagagem conceitual 

disponivel. Deste modo, foram gerados os conceitos: di.nam.ica inovativa, d.infun.ica s6cio-tecnica, 

trajet6ria inovativa, trajet6ria s6cio-tecnica, ator tecno16gico, reciclagem tecnol6gica, c6pia na:o 
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autorizada, estilo tecno16gico de inovayiio, neo-vinculacionismo, transduyao. 

0 desenho do framework ni.io se restringiu a integrayao de uma s6rie de ferramentas 

heuristicas e analiticas. Foi necessaria, alem disso, planejar uma sequencia de procedimentos que 

pennitisse sua aplicayao pnltica -e o controle dos resultados parciais de sua aplicayiio. Dedicou-se 

especial ateny1io, neste sentido, ao controle de fontes, das elucidayOes derivadas e da simetria das 

explicay6es construidas8
. 

Ao longo do capitulo 2, entitulado 'Estrat6gia da pesquisa', se descreve o framework utilizado, 

assim como os principai.s procedimentos praticados em sua aplicay1io. 

1.3.2. A necessidade/conveniencia de uma perspectiva histOrica 

Diante da possibilidade de realizar uma abordagem exclusivamente sincrOnica do objeto de 

aruilise: uma descriryao de urn momenta dado do SNI argentino, a perspectiva diacr6nica oferece uma 

serie de vantagens: 

- posto que a inovayiio e resultante de urn processo, urn fen6meno dependente da trajet6ria, a 

abordagem diacr6nica e homol6gica em relayao ao objeto; 

- posto que se trata de descrever dinamicas inovativas, e nRo simplesmente descrever uma s6rie de 

atividades, e inevitAvel apresentar urn antes e urn depois da dinfunica~ 

- posto que se quer proper explicay6es para essa dinamica, uma abordagem sincr6nica e limitada na 

configt..lf3Y!o de causalidades: permite identificar as causas atuais e imediatas. mas nao as que surgem 

dos mementos e con:figura.y6es anteriores da traj et6ria do SNI; 

-em sintese, posto que se trata de analisar processes de mudanya (dinamicas e trajetorias), somente 

uma abordagem diacn5nica e adequada. 

A perspectiva hist6rica permite abordar o SNI como uma organiza~o em ar;:iio, como urn 

8 Ao mesmo tempO que se procurou maximizar a adequayao do framework ao objeto de aruilise, procurou-se torni-lo 

aplic3vel a qualquer dinamica inovativa, a qualquer SNI (correspondente a um pais subdesenvohido ou desenvolvido). 
Pela via negativa aparecem algumas questOes que tendem a passar desapercebidas em SNis inteusivos. Talvez, isto se 

deva a que a inteusidad.e tenda a parecer auto-evidente eo funcionamento, "natural"; enquanto a "disfunyao" exp5e 

com maior transpatencia o funcionamento de uma organizat;a:o. 
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processo, e nao simplesmente descrever urn sistema detido no tempo, ou uma estrutura estatica9. Se 

o SNI e socialmente construido
10

, a perspectiva hist6rica permite reconstruir esse processo de 

construyao. As articulay6es do SNI nao se apresentam como se fossem urn fato dado, ou como se 

surgissem 11naturalmente", ou se definissem de maneira arbitnl.ria, mas sao consideradas como 

fenOmenos resultantes de convergencias, disfuncionalidades, sincronias e defasagens, geradas, em urn 

plano de arnilise concreto, pela a.yao de atores, e, em outro, de maior abstrayao, pelo funcionamento 

e interayao das endo e exo-causalidades do prOprio sistema. Permite identificar mementos de 

estabilizayao e crise de urn sistema. Pennite comparar urn antes e urn depois do SNI, ou seja, 

comparar diferentes fases de urn sistema entre si ( compara~ao esta muito mais transparente e menos 

problematica -em termos epistemol6gicos- que a que surge de cotejar variaveis isoladas 

correspondentes a diferentes SNis). 

Portal motivo, o principal procedimento de aplicayao do framework e faze-lo funcionar em 

perspectiva h.ist6rica: nao apenas sincronicamente, como ferramenta de a.na.Iise de urn sistema, mas 

diacronicamente, como estrategia de reconstruyao de processos11
• Isso motiva, por urn lado, que urn 

resultado da aplicayao seja a construyao de cronologias, e, por outro, que se privilegie a construyao 

de explica.y6es em forma de processes de organizayao ou auto-organizayao caracterizados por 

responder a causalidades complexas. 

Neste sentido, o objetivo desta tese pode ser entendido como uma tentativa de contar a 

hist6ria de urn SNI, e o framework, como o conjunto de ferramentas utilizado pelo historiador para 

identificar e ordenar os fatos fundamentais dessa hist6ria. 

A somat6ria de abordagens sincr6nicas micro -ou, ainda, a agregayao simples de hist6rias de 

9 Ao Iongo do ponto 2.3.5. entitulado 'Aportes das teorias Geral dos Sistemas, da Complexidade e da Auto

organiza9iio se aprofundam os aspectos relacionados com a ado9iio de uma abordagem analitica de SNis em tennos 

de processo. 

10Sobre a adcx;ao da perspectiva construtivista na abordagem de dinamicas s6cio-tecnicas e inovativas do SNI, ver 

ponto 2.3.3, e, em particular, 2.3.3.3. 

nlsto motivou a realizar;ao de algumas operac<>es de adapta9iio sobre alguns dos conceitos utilizados no framework, 
a fun de converte-Ios em ferramentas analiticas capazes de captar a dimensao diacrOnica do SNI. A proposta dos 

conceitos dinamicas sOcio-tecnicas, dinfunica inovativa, trajet6ria s6cio-tecru.ca e trajet6ria inovativa responde 

particulannente a este objetivo. Nos itens denominados 'lnstru~s para seu uso', incluidos no capitulo 2, se esclarece 

o alcance destas operayt)es. 
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empresa- e insuficiente para dar conta do funcionamento e evoluyao de urn SNI. Da convergencia das 

perspectivas hist6rica e sistemica surge a possibilidade de quebrar a causalidade linear, por uma lado, 

e de apresentar altemativas metodol6gicas que pennitam superar as explicay5es "micro" dos 

processes intramuros das firmas, por outre. Desta convergSncia de perspectivas, e praticamente 

impossivel"deter" a amilise da din3.rnica inovativa no nivel da firma12
. 

1.3.3. Sobre a ausencia de urn capitulo teOrico 

E usual, em teses de doutorado, a inclusao de urn capitulo te6rico, em que se apresenta a 

evolw;ao da matriz te6rica na qual se insere a pesquisa realizada. Porem, se considerou que, na 

presente tese, um.a seyao de tais caracteristicas poderia ser desnecessiuio. 

Por urn lado, o caniter pluridisciplinar da abordagem, teria exigido a inclusao de diferentes 

hist6rias de teorias e disciplinas. Por outre, geraria uma aparencia de enquadramento te6rico rigido 

-que se deseja evitar explicitamente-, o que poderia levar a se interpretar que esta tese nao e mais que 

uma aplicayao de, por exemplo, economia neoschumpeteriana ou de sociologia da tecnologia. 

Finalmente, dada a inclusao inevit<ivel do capitulo referido ao metoda de anitlise aplicada, a presen9a 

de tal capitulo te6rico induziria a redund3.ncias. 

Considerou-se, alem disso, que o tratamento dado its diferentes ferramentas heuristicas e 

analiticas do framework (incluindo sua defini9ao, a descriyao de sua situayao na matriz te6rica de 

origem e a considera¢o da existfutcia de diferentes alternativas conceituais) constituia urn substitute 

funcional desse capitulo, sem resultar numa penia significativa para a compreensao do trabalho 

realizado 13
. De fato, a exclusao do capitulo te6rico foi pr<itica, pois teria aumentado ainda mais a 

12
Isto nao implica uma obj~o contra a realizayao de estudos de caso ou "micro". Ao contnirio, as descri90es 

gerndas por esses exercicios sao insmnos basicos para a realiza¢o de aruilises de SNis. Isto simplesmente significa que, 
no momento em que se tenta compreender as causas da dinamica inovativa, as explica96es tendem a exceder os liroites 

da finna Epis6dios tais como as altera¢es na racionalidade dos atores ou mudan.9as na dotar;ao de rrulquinas, tornados 
como expli~ (expianans) em estudos micro, constituem fatos a serem explicados (explanandum) em abordagens 
hist6rico-sistemicas. 

130 ponto 2.3.2. entitulado 'Sistema Nacional de lnovar;iio' pode ser lido como urn estad.o do conhecimento na 

tetruitica especi.fica da tese. Mesmo assim, e necess3rio esclarecer que nao abrange alguns desenvolvimentos publicados 
nos Ultimos tres anos, nao disponiveis no momenta de "encerrar" a inclusiio de ferramentas no framework. E 
lamentavel, neste sentido, a ausencia de refer!ncias aos livros de C. Edquist (ed.)(1997) e B. Amable, R. Barre e R. 
Boyer (1997). 
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extens1io do texto, ji excedido em relayao as dimens5es usuais (atuais) de uma tese de doutorado. 

1.3.4. Usa exclusivo de fontes secund3rias 

A pesquisa realizada para a produyao desta tese se baseou quase exclusivamente em fontes 

secundirias. Esta opyao foi praticamente inevitivel: o alcance do objeto de estudo tornou 

desaconselhivel trabalhar sobre fontes primfuias e entrevistas. A elabora~tao de materiais pr6prios 

escapava as possibilidades de uma pesquisa individual em tempo limitado. Apenas em algumas 

ocasi6es recorreu-se a fontes documentais, em casos onde se considerou que a relevfulcia da questao 

e a indisponibilidade de fontes secundirias o tornavam imprescindivel14
. 

Por6n, o uso exclusive de fontes secundarias nao e considerado uma limitayao desta tese. Ao 

contririo, o exercicio analitico realizado procura mostrar a viabilidade de estrategias de pesquisa 

baseadas em fontes secundarias. 0 framework pode ser entendido, neste sentido, como uma 

ferramenta para produzir insumos para decision making, em situay5es onde seja inoportuno realizar 

estudos ad hoc sobre bases documentais ou, ainda, para complementit-los ou situil-los num 

contexto15
. 

0 levantamento realiza.do16 procurou detectar publicay6es que fizeram referencia a atividade 

inovativa e de aprendizagem tecnol6gica na Argentina, assim como diferentes textos que, impHcita 

ou indiretamente se relacionavam como objeto de estudo: estudos de caso e setoriais, ana.J.ises de 

material estatistico, hist6rias institucionais, etc. 0 framework funcionou, neste sentido, como uma 

oriental(3.o heuristica na busca e detecyao de fontes, ao pennitir identificar as temitticas relacionadas 

14 As an:ilises basead.as em fontes documentais e estatisticas dos pontos 3.4.3. Aruilises de alguns aspectos 

quantitativos das insti.nri95e5 de c&T argentinas; e 3.5.3. Aruilises do regi.stros de patentes na Argentina. correspondem 

a este tipo de situacao. 

15Voltar-se-a a este aspecto no ponto 1.4. 

160 levantamento mais exaustivo foi realizado ao longo dos anos de 1995 e 1996. Durante os anos subseqiientes, 

realizou-se uma pesquisa sobre novos materials em alguns dos principais centros de documenta9ii0 sobre o tema 

(CEPAL (Cornisi6n Econ6mica para America Latina - Centro de Documenta~iio), IESC (lnstituto de Estudos Sociais 

da Ciencia e a Tecnologia - Universid.ade Nacional de Quilmes), CENIT (Centro de InvestigayOes para a 

Transfol"JllaY3.o) e CEA (Centro de Estudos Avanzados- Universid.ade de Buenos Aires). 
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como objeto e definir a pertinencia dos materiais disponiveis17
. 

1.3.5. Sobre a ausCncia de um capitulo sobre o 'Estado do conhecimento sobre o objeto de 

estudo' 

Inicialmente, havia se pensado na inclusiio de urn capitulo que descrevesse o 'Estado do 

conhecimento sobre o objeto de estudo. Posteriormente, considerou-se que, dado que a pesquisa foi 

realizada a partir de fontes secund.irias, que procurou-se levantar o conjunto da produyiio disponivel 

sobre o case, e que, ao Iongo dos capitulos 3; 4 e 5 se sintetizavam os aspectos fundamentais des sa 

produyi:lo, sua inclusi:lo seria redundante. 

Apenas parece conveniente fazer urn breve comentario sobre a disponibilidade de fontes sobre 

o caso argentino, no memento do levantamento bibliografico. 

Os trabalhos pioneiros sabre Hist6ria da IndUstria, de Adolfo Dorfinan, realizados no final 

dos anos 60, nao foram seguidos por uma atividade intensa. :E possivel registrar algumas propostas 

para responder a urn desafio interdisciplinar nas d6cadas de 60 e 70. :E inevitavel mencionar os 

trabalhos de Jorge Sabato, Amilcar Herrera e Oscar Varsavsky. Os estudos de Jorge Katz, Luis 

Beccaria, no final dos anos 70, e mais recentemente, Hugo Nochteff, Daniel Aspiazu, Bernardo 

Kosakoft; Daniel Chudnovsky, Roberto Bisang, entre outros, tSm se centralizado em aspectos quase 

exclusivamente econOmicos, focalizados nas variitveis aprendizagem tecnol6gica, produtividade e 

competitividade ( apenas nos Ultimos anos, tendeu a se integrar aspectos institucionais e politicos 

neste tipo de estudos). Outros trabalhos tern adotado uma perspectiva prOxima a das ciencias 

polfticas, ou a da hist6ria ou sociologia institucional, centralizando sua observayao nas atividades 

desenvolvidas por instituiy5es pU.blicas ( este e o caso dos trabalhos de Enrique Oteiza, Hebe Vessuri, 

Mario Albomoz, Leonardo Vacarezza, entre outros). 

Por outre lade, foi produzido urn conjunto de estudos, gerais e de caso, criados a partir de 

outras perspectivas: esrudos sobre administrayiio de empresas, sociologia das instirui~5es, hist6rias 

de empresa, sociologia do trabalho, etc. Na area de sociologia da tecnologia, praticamente, nao se 

registram contribuiy5es. 

17No ponto 2.3.6.2., entitulado 'Sobre as fontes urilizadas'. apresentam-se explic:a9()es mais precisas a respeito. 
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No momenta do levantarnento, estava disponivel uma diversidade de fontes secundarias: 

estudos de caso, hist6rias institucionais, amilises econ6micas, de enonne riqueza que ainda nao 

tinham sido abordadas de uma perspectiva interdisciplinar que as relacionasse. 

Os trabalhos produzidos na atualidade correspondem, em geral, a .aparatos analiticos de 

matrizes disciplinares marcadamente diferenciadas. Poucos sao os estudos recentes que procuram 

integrar esse quebra-cabeya. 

Existem alguns antecedentes da aplicayao de abordagens em tennos de Sistema Nacional de 

Inova~ao para a ancilise do caso argentino: 

Katz, Jorge e Bercovich, Nestor (1993): National Systems of !novation Supporting Technical 

Advance in Industry: The Case of Argentina, in: Nelson, Richard ( ed.) National !novation System

A Comparative Analysis, Oxford University Press, Nova York. 

Correa, Carlos (1996): Argentina's National !novation System: a preliminary appraisal, mimeo, 

Mestrado em Politica e Gestae da Ciencia e a Tecnologia, Universidade de Buenos Aires, Buenos 

Aires. 

Katz, Jorge (1997). Apertura. y desregulaciOn de Ia actividad productiva y comportamiento del 

sistema innovative nacional, trabalho apresentado no Tercer Taller Latinoamericano sabre 

lndicadores de Ch~ncia e Tecnologia, Chile, 1-3 de outubro. 

Bisang, Roberto eMalet, Nuria (1997): El sistema nacional de innovaci6n de Ia Argentina, mimeo, 

Universidade de Gral. Sarmiento, San Miguel. 

Chudnovsky, Daniel (1998): El enfoque del Sistema Nacional de Innovaci6n y las nuevas politicas 

de Ciencia y Tecnologia en la Argentina, Nota T6cnica 14/98, Projeto de Pesquisa Globalizayao e 

Inovayao Localizada: Experiflncias de Sistemas Locais no Ambito do Mercosul e Proposiy5es 

Politicas de C&T, IEIUFRJ, Rio de Janeiro. 

Tambem poderia se incluir nesta lista duas publica¢es de Hugo Nochteff que, implicitamente, 

correspondem a urn enfoque afirn: 

Nochtef!; Hugo (1994a): Patrones de crecirniento y politicas tecnol6gicas en el siglo XX, Ciclos, Ano 

N, Vol IV, No. 6. 

Nochteff, Hugo (l994b): Los senderos perdidos del desarrollo. Elite econ6ntica y restricciones al 

desarrollo en la Argentina, in: A.spiazu, D. e Nochteff, H.: El desarrollo ausente, Tesis

Nonna!FLACSO, Buenos Aires. 

Finalrnente, 6 necessaria ter em considerayao que o Projeto de Plano Plurianual de Ciencia 
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e Tecnologia 1998-2000 esta sendo concebido em urn funbito te6rico normative explicitamente 

baseado na conceitualiza9ao SNI. 

GACTEC - Gabinete Cientifico Tecnol6gico (1997): Proyecto de Plan Plurianual de Ciencia y 
Tecnologia 1998-2000, Poder Executive Nacional, Buenos Aires. 

A presente tese esta balizada por uma heranrya dupla. Por urn lade, se apresenta como uma 

tentativa de retomar a inten9ao explicativa s6cio-econ6mica e a preocupa'tao social des estudos 

seminais sabre politica de C&T dos arms 60 e 701s. Por outro, toma como ponte de partida -e objeto 

de analise- a produ9ao sabre o caso argentino gerada pelas diferentes abordagens disciplinares pastas 

em pni.tica durante os Ultimos quinze anos. 

1.3.6. Sobre a fun~io das entrevistas na pesquisa 

Durante o transcurso da pesquisa realizou-se uma serie de entrevistas abertas ( e, em muitos 

casas, informais). Estas nao obedeciam a inten9ao de elaborar informa9ao primaria, mas 

desempenharam uma funyao mais prOxima a metodol6gica: atraves do dia.Iogo com pesquisadores 

com experiencia na area e alguns atores (empresarios e pessoal envolvido em institui96es de P&D)

procurou-se conduzir a investigayfuJ e ajustar o alcance das amil.ises, assim como contrastar opini5es 

sabre a relevancia e limita96es das fontes secundarias disponiveis, tamar contato com investiga96es 

afins e detectar materiais para a pesquisa. 

As seguintes pessoas foram entrevistadas19: 

Leonardo Vaccarezza (IESC); 

Fernando Porta (IESC); 

Andres Lopez (CENIT); 

Gustavo Lugones (IESC); 

Jose Maria Gentili ( engenheiro de prodw;iio - telas e calyados ); 

Jorge Saenz (gerente emp. transnac.- farmaceutica); 

Roberto Bisang (U. Nac. de Gral. Sarmiento); 

Ricardo Figueira (U. Nac. de Luj<in- ex-secretirio conselho do CONICET); 

18
Sern que isto implique nenhum tipo de continuidade linear. Em particular, como se pode notar ao longo do texto, 

esta tese nao se enquadra dentro da :matriz conceitnal da Teoria da Dependencia, de grande influencia durante essas 

decadas. 

19 
Algumas pessoas entrevistadas pediram que seu nome nao fosse revelado. Por este motivo, nao estiio incluidas 

nesta Iista. 
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Carlos Fernandez (gerente emp. nac. -art. de higiene); 

Celia Baldatti (CEA); 

Roque Pedacce (CEA); 

Carlos Albertoni (gerente emp. nac- mitquinas-ferramenta) 

Andres Regalsky (Institute Di Tella); 

Jorge Insaurralde (subgerente emp. nac- rep. computayao); 

Guillermo Anll6 (!ESC); 

Alejandra Piermarini (FONTAR); 

Ariel Ghizzardi (INTI); 

Luis A Colodrero (gerente emp. nac.- eletrodomesticos); 

Juan Jose Chillier (FONTAR); 

Marcelo German Posada (FLACSO); 

Alberto Gonzalez (eng. de prodm;ao - mitquinas ferramenta); 

Mariana Versino (pesquisador.- MPGC&T); 

Jorge Schvarzer (Institute de Pesquisas EconOmicas-UBA); 

Ricardo Martinez (CEPAL). 

Apesar de nao estar refletido no texto atraves de cita96es (nao era essa sua funyao ), cada uma 

destas entrevistas foi extremamente valiosa na orientayao e evoluyao desta pesquisa. 

Por outre lado, diferentes instituiy6es abriram suas portas para o levantamento de fontes ( e, 

em alguns casas, produziram material especifico ), entre elas: CEP AL (Comisi6n Econ6mica para 

America Latina- Centro de Documentayao e Centro de Estadisticas), FIEL, IESC (Institute de 

Estudos Sociais da Ci&lcia e a T ecnologia - Universidade Nacional de Quilmes ), INTI (Institute 

Nacional de Tecnologia Industrial - biblioteca), INPI (Institute Nacional da Propiedad Industrial), 

CENIT (Centro de Investigay5es para a Transformayao), CEA (Centro de Estudos Avanzados

Universidade de Buenos Aires), Institute Di Tella (biblioteca), FONTAR (Fonda Tecnol6gico 

Argentino). 

1.4. Objetivos da pesquisa 

A partir destas considerayOes, os objetivos iniciais da pesquisa podem ser sintetizados em seis 

metas: 

- desenvolver urn estudo sobre o SNI argentino e sua dinimica inovativa de baixa intensidade 

Esta pesquisa procurou identificar "dinfunicas s6cio-tecnicas" para explicar as "dinfunicas 
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inovativas" locais; ou, em outros tennos, (re)construir0 relay5es entre elementos heterogeneos: 

interay5es, interjogos, sinergias, trajet6rias, processes de organizayiio e auto-organizayiio, 

causalidades complexas, que pennitissem explicar -au elucidar- o comportamento inovativo do SNI 

argentino. 

- gerar e testar urn framework adequado para a analise de SNis de paises subdesenvolvidos 

(que, ao mesmo tempo, corresponda a urn criteria epistemol6gico de simetria) 

A partir dos desenvolvimentos em economia da inovay3o e sociologia da tecnologia realizados 

durante as duas Ultimas decadas, esta pesquisa procurou gerar e aplicar uma metodologia de analise, 

adequada a paises em desenvolvimento, que pudesse dar conta da especificidade e complexidade de 

diniimicas de inovayao de baixa intensidade. Mas, ao mesmo tempo, cuidou-se para que tal 

abordagem nao incorresse em assirnetrias metodol6gicas. 

Par se tratar de uma tentativa experimental, uma derivayao desta investigayao e avaliar a 

viabilidade de semelhante exercicio, suas limitay6es, necessidades e condiy6es de factibilidade, assim 

como seu grau de confiabilidade. 

- gerar urn insumo para policy making nacional e regional 

Argentina e o segundo pais do Mercosul em nivel de desenvolvirnento industrial e 

tecnol6gico. Sua produyao industrial e problematicamente complementar da brasileira. Espera-se que, 

em grande medida, o futuro econOmico da regiao dependa da complementaridade dos esforyos em 

P&D. Analisar a diniimica inovativa argentina e, portanto, uma tarefa chave para planejar o futuro 

do Mercosul. Tanto a competitividade das exportay5es extra-regionais como os interciimbios intra

regionais dependem, entre outras variitveis, do desempenho tecno-produtivo de seus paises-membro. 

As anaJ.ises da repercussao dos processes de abertura econOmica p6s substituic;iio de 

importay5es sabre as capacidades inovativas nacionais sao muito poucas. Dado que a politica 

econ&mica brasileira esti se orientando no sentido de uma abertura crescente, a experiencia argentina 

pode ser tomada como urn exemplo do qual extrair algumas li~Oes, seja para buscar soluy6es para 

2"No ponto 2.2. se esclarece o uso do tenno '(re)constru.Qao'. 
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os problemas que vao surgindo durante o processo seja para evitar riscos. 

0 produto desta pesquisa pode ser Util, em ambos sentidos, como urn insumo para policy

making nacional e regional. 

- contribuir para o desenvolvimento dos estudos CTS/PCT/Estudos Sociais da CiSncia e a 

Tecnologia na America Latina 

0 campo de estudos sociais da ciencia e a tecnologia (ou Ciencia, Tecnologia e Sociedade), 

que inclui a area de estudos sobre Politica Cientifica e Tecnol6gica, e resultado de movimentos de 

convergencia, ainda em desenvolvimento, de urn conjunto de sub-disciplinas. Na America Latina se 

desenvolvem trabalhos -de a! gum modo enquadrados dentro do campo desde a dficada de 60. 

Durante a Ultima decada, e possivel registrar urn aumento do conjunto de iniciativas: cria~t5.o de 

curses p6s-graduay§.o, reuni6es cientificas, pesquisas, caracterizadas tambem por urn movimento de 

convergencia interdisciplinar. 

A pesquisa realizada procurou contribuir com este duple movimento (do campo e regional) 

mostrando a) a viabilidade de converg&lcias de ferramentas analiticas originitrias de diferentes 

matrizes disciplinares, no framework, e b) de resultados de investigay6es disciplinares, em sua 

aplicayao. 

- mostrar uma fonna de gerar insumos para decision making corn bast rm fontes secund3.rias 

Nonnalmente, os processes de decision making de PCT na regiao operam em condiy6es de 

informa<;ao irnpetfeita, com uma visao de conjunto orientada fundamental mente pelo sensa comum 

e por algumas inform.ayOes :fragmentarias (aruilises micro-institucionais e dad as quantitativos gerais, 

de pouca precisiio). 0 exercicio analitico realizado procurou verifi.car a v1abihdade de gerar insurnos 

para decision making, com base nas fontes secundarias disponiveis, em escala e escopo adequados 

ao nivel de decis6es: e passive! gerar urn corpo descritivo e explicative, Uti! para a definiyao de 

decis6es de PCT, que supere as limita~tOes das agregayOes micro, as interpretay6es de dados 

quantitativos eo sense comum? E viilvel produzir urn insumo que pennita visualizar, especiahnente, 

o sistema de relayOes sabre o qual se pretende operar?. A tentativa incluiu a considerayio da 

factibilidade do exercicio: se era possivel por urn s6 investigador, com tempo (tres anos) e recursos 
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(balsa de doutorado) limitados, seria factivel para uma equipe interdisciplinar em menor tempo21
. 

-explorar formas de (re)construir hist6rias s6cio-h~cnicas 

Urn historiador nao apenas busca ter uma hist6ria para contar, mas tamb6m procura encontrar 

uma forma adequada para reconstruir e representar essa hist6ria. Existem diversas formas de contar 

hist6rias de artefatos, biografias de inventores, hist6rias sociais da tecnologia, mas poucos recursos 

para contar hist6rias s6cio-t6cnicas, sem cair em determinismos (tecnol6gicos ou sociais). E sao ainda 

menores os recursos disponiveis se se quer contar essas hist6rias nao na escala de uma tecnologia 

determinada, mas de uma sociedade. 

Esta pesquisa nao e mais que urn exercicio de urn historiador querendo encontrar maneiras 

de (re)construir uma hist6ria s6cio-t6cnica de urn SNI. 

1.5. Alcance e limita~Oes da pesquisa realizada 

A partir dos anos 60, os estudos sabre inovayao tecnol6gica tendem a se centrar mais sabre 

os processes que sabre os 'eventos singulares'. Progressivamente, vao sendo incorporados nas 

teorizay5es niveis mais amp los de inclusao de 'fatores relevantes'. Os te6ricos evolucionistas, ao 

tomar como locus da inovayao as finnas produtivas, apresentam este movimento como uma 

ampliayao do entomo (environment) das firmas. 

"A teoria da inovayao se desenvolve atrav6s da inclusao de novas elementos do entomo das 

:firmas no sistema te6rico. A ideia de urn sistema nacional de inovayao 6 o Ultimo passe nesta 

tendfutcia para urn conceito crescentemente complexo e abrangente. 11 (Niosi et al, 1993:210) 

Assirn., B.A. Lundvall (1992) chega a considerar os SNI como sistemas sociais e as processes de 

inovaya:o como processes coletivos: 

Decorre disto uma possibilidade de abordagem que, embora possa parecer cont:nUia a primeira 

vista il tradiy§.o evolucionista, nao e mais que sua derivayao 16gica. Em Iugar de tamar como ponte 

21 
A geracao de insumos para decision making de PCT com base em fontes secundarias apresenta uma vantagem 

particular: e menos custosa. Qual seria o custo de urn exercicio similar realizado sabre fontes prinuirias? Quantas 

horas/homem consumiria? Nao s6 e mais barata que are~ de estudos ad hoc, mas tambem, dados os controles 

epistemo16gicos que podem ser feitos ( controle de fontes seCUildirias, coincidencia e satura~o de fontes, convergencia 

de infonnacoes heterogfueas, crlticas cruzadas, uso de info~Oes como contra-fiiticos, etc.) pode ser mais confiivel. 
Uma utilidade seCUildaria deste tipo de insumos e a de servir como controle de estudos ad hoc. 
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de partida a firma, locus da inovayao, parece igualmente pertinente e legitime considerar o SNI, como 

ponte de partida. 

Estudar as mudanyas na inovayao tecnol6gica de urn pais durante urn periodo de 25 anos 

parece urn objetivo ambicioso. Porem, ainda que o objeto da pesquisa seja descrever e tentar explicar 

dinfunicas inovativas, nunca foi sua pretensao faze-Io de urn modo pormenorizado. 

Adotar como unidade de anitlise o SNI foi uma decisao estrat6gica desta pesquisa. Isto 

implicou, por urn lado, em abrir miio de urn aprofundamento vertical de dinfunicas setoriais singulares. 

Neste sentido, vistos da perspectiva do conceito SNI, o que interessa dos setores produtivos nao e 

tanto seu desenvolvimento individual mas a incidencia desse desenvolvimento sobre a dinfunica 

sistemica. Por outre, significou centrar a atenyao da amilise sobre as dinfunicas predominantes, em 

vez de se deter sobre os casos pontuais. Portanto, o resultado da pesquisa 6 pobre em detalhes, e, em 

especial, na focalizayao de inovay5es singulares. De fato, ao Iongo de todo o texto evitou-se fazer 

menyao explicita de qualquer inovayao pontual. Isto nao significa que nao tenham ocorrido, durante 

os 25 anos analisados, inovay5es de produtos ou processes identificciveis como eventos singulares, 

mas a atenyao foi dada -e se limitou- its dinaroicas inovativas22
. 

Por outro lado, a investiga.yao realizada obedeceu a algumas limitay5es durante o transcurso 

de sua realizayio: de tempo, disponibilidade de fontes e intelectuais do autor. Portanto, o resultado 

final do exercicio e uma soluyao de compromisso entre a intenyao de desenvolver as potencialidades 

do framework e as capacidades de urn pesquisador individual. 

Dado o estado e disponibilidade das fontes secunditrias, foi inevitilvel realizar algumas 

alterayOes sobre o plano original de pesquisa. Foi eliminada a amilise da atividade dos inventores na 

Argentina devido a car&lcia praticamente absoluta de fontes secunditrias. A possibilidade de realizar 

entrevistas em associay5es de inventores ou de gerar informayao quantitativa especifica, mediante 

uma explorayao mais exaustiva do registro de patentes e marcas do INPI (Institute Nacional da 

Propriedade Industrial), embora fosse factivel, escapava aos limites de realizayao do cronograma de 

22
Nota-se, de todo modo, a escassez de fontes sobre experiencias locais de inova9io. Os estudos econOmicos 

disponiveis nao se focalizam nas reaiiza¢es tecnol6gicas propriamente ditas -e os atores tecnol6gicos que as tornaram 

possiveis-, mas, fundamentalmente, na evol~ das curvas de aprendizagem e produtividade. Parece existir, portanto, 

urn amplo espa~ para pesquisas sociol6gicas que tenham por objeto as atividades inovativas locais. 
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pesquisa. 23 

De acordo com o plano de pesquisa original, as aruilises chegariam ate "o momenta atual". 

Na prfltica, chegam ate 1995 (por isso o periodo 1970-1995, abarcado nesta tese). A maior parte das 

fontes secundarias levantadas durante o periodo de seleyao de dados da pesquisa se baseavam em 

informayao consolidada ate 1995. Embora tenham sido tomadas em considerayao informay6es 

quantitativas e alguns dados correspondentes aos anos subseqiientes quando isso foi oportuno, 

pareceu prudente restringir o alcance desta tese ao limite temporal dado efetivamente pelos dados 

consolidados das fontes secundarias (mesmo nos casas em que estas enunciaram -em seus titulos e 

conteiidos- atingir uma data mais atual24
). 

Finalmente, e necessitrio esclarecer que, dadas as limitay6es intelectuais do pesquisador, a 

pesquisa realizada apenas constinri uma aplicayao parcial do framework, de modo tal que a restriy1io 

de algumas analises nao deveria ser atribuida ao metoda mas ao analista, ao menos em principia. Urn 

grupo multidisciplinar de pesquisadores poderia ter lidado com as potencialidades do framework com 

maior competencia que urn historiador individuaL 

1.6. Sobre a estratCgia de exposi!j:§O 

1.6.1. Procedimentos expositivos utilizados 

0 texto foi organizado de modo tal que permitisse ao leiter seguir -ao menos parcialmente

a forma em que foi aplicado o framework analitico gerado ad hoc para esta pesquisa 

Em cada capitulo foi incluida uma introduy§o, em que se descreve seu comeudo e se explicam 

os procedimentos ex:positivos especificos adotados (dai ser desnecessitrio mcllllr estas explicay6es 

aqui). 

Em cada capitulo tambem foi incluida uma cronologia de fatos significattvos lsso obedeceu 

ao objetivo de analisar as dinfunicas s6cio-tecnicas e inovativas como processes e trajetOrias, e n1io 

zne fato, a atividade de inven~ao na Argentina constitui urn dos temas para pesquisa que se pretende abordar no 

futuro. A sele~iio de fontes secunctirias serviu, neste sentido, para detectar a car€ncia de estudos sabre o assunto. 

2'Mesmo nos casos em que se analisaram dados mais atJ1alizados sobre assuntos especificos, considerou~se prudente 

respeitar o limite de 1995. A inclusiio de alguns aspectos isolados escapava ao mecanismo de controle de fontes 

secundarias, em particular, a possibilidade de dispor de mais de uma fonte para o mesmo item. 
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como sucessiio de mementos isolados. Embora tenham uma extensao considenivel, sem estas 

cronologias os resultados das diferentes aruil.ises nao poderiam passar de meras opini6es. 

Estas cronologias (especialmente as incluidas nos pontes 3.3. Cronologia tentativa da 

dinfunica inovativa local; e 5 .2. Cronologia: Fases da PCT argentina) aparecem como urn sub-produto 

da pesquisa insuficientemente valorizado em sua concepyiio inicial. Ao revisar as fontes secundarias 

comprovou-se a inexistencia de tais sinteses hist6ricas para o caso argentino25
. Nenhum texto 

atualizado -ao menos, entre os levantados- abrange urn periodo tao extenso segundo este 

procedimento. 

Em diferentes sey5es do texto estiio incluidas sey5es denominadas 'Aspectos de 

relacionados a dinfunica s6cio-t6cnica I inovativa'. Isto niio significa que o resultado da aplicayao do 

framework se restrinja a estes pontes, mas sim que neles se realizam amilises sabre alguns aspectos 

particularmente significativos. Tamb6m se inclui nestas sey5es a gerayao de novas conceitos 

analiticos, resultantes da aplicayiio do framework. 

A forma como funciona a 'amilise feita sabre fontes secundiuias' induz a realizayiio de uma 

citayiio exaustiva. A inclusiio destas citay5es no texto da tese 6 funcional em varies sentidos: 

- permite ao leiter seguir o processo de amilise; 

- permite o controle das interpretay5es realizadas pelo analista; 

- pennite avaliar a converg€ncia de crit6rios de diferentes autores; 

- evita distory6es, ao diminuir a quantidade de operayOes de passagem a 'discurso indireto'. 

Par tais motives -especialmente, para viabilizar o centrale de fontes- tamb6m se adotou o 

crit6rio de reduzir ao minima indispensavel o recurso a materiais de circulayao restrita ou nao 

publicados. Assim, a grande maioria das fontes secundiui.as utilizadas sao de disponibilidade pUblica 

(livros, artigos publicados em livros, artigos publicados em revistas, publicay6es institucionais, etc.). 

Nas cita¢es, utilizou-se o procedimento de destacar em negrito as partes mais significativas 

para a analise. Portanto, todos os destaques foram feitos pelo autor desta tese. Nos casas em que tal 

procedimento corresponde ao texto original citado, isto foi indicado em nota de rodape. 

25 Ao longo do levantamento de fontes secundarias, nio foi passive! encontrar um.a cronologia de atividades 

inovativas na Argentina. Por outro lado, apenas foram encontrad.as algumas cronologias parciais da evoluyao da 

politica de c&T durante os UJ.timos 40 anos (por exemplo: Adler, 1987; Oteiza, 1992a; A!bornoz, 1990b). 
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Para as refer&lcias bibliogridicas, adotou-se o procedimento padrao: sobrenome do primeiro 

autor (ou de dais autores; em caso de ser mais de dais foi usada a fOrmula "et al"), ano, pcigina(s); 

por exemplo (Lundvall, 1990:34-5). Todos os textos mencionados na parte final, Referencias 

bibliogrcificas' foram citados ou indicados no corpo do texto, salvo erro ou omissao26
. 

Dada a quantidade de rela~Oes entre diferentes se~5es do texto, foi necessaria optar por urn 

metoda econ6mico de referenda. Optou-se por explicitar exclusivamente o ponte em que se encontra 

o material relacionado, no formate: (ver ponte 2.5.4.6). 0 nUmero inicial remete ao capitulo, os 

restantes ao item correspondente. 

Com o objetivo de que o leiter acompanhasse o processo de amilise, a informa~ao quantitativa 

aparece incluida no corpo das aruilises realizadas, pais considerou-se que confimi-la a urn anexo final 

exigiria "consultas"cansativas, atrapalhando a leitura. Procurou-se eliminar toda infonna~ao 

quantitativa que nao fosse estritarnente indispensa.vel e funcional as analises e explicay6es. 

1.6.2. Estrutura do texto 

A estrutura do texto nao e uma sucess1io acumulativa linear, em que os capitulos precedentes 

sustentam os seguintes, nem uma sucessao de capitulos independentes. Urn diagrama simples talvez 

facilite a compreensao da estrutura: 

1 1 Estrutura do texto da tese . . 
Capitulo 2: Estrategia da pesquisa 

Capitulo 3: Atividade dos Capitulo 4: A dinilmica Capitulo 5: Politica cientifica 

atores tecnol6gicos na econ6mica. Politicas estatais e tecnol6gica 

Argentina e estrategias dos atores 

Capitulo 6: Dinfunicas s6cio-tecnicas e inovativas no Sistema Nacional de lnovayiio argentino 

0 capitulo 2 descreve a configura~ao do framework analitico utilizado e os procedimentos 

para sua implementa.i;!o. 0 capitulo 3 Apresenta a aruilise da atividade dos atores tecnol6gicos locais. 

26optou-se JXli" ruio incluir urn item Bibhografia', que listasse leinuas realizadas mas nao mencionadas ou referidas 

no texto, isto teria Ievado a inclusao de uma extensa lista: a) de textos lentados pouco vinculados ao nU.cleo de interesse 

da tese, b) de publicar;Oes te6ricas que nlio consti.tu.em o referencial explicito do framework e c) de urn conjun.to de 
leituras, acumuladas durante a formaylio, que indubitavelmente infl.uiram sabre o autor, mas seria 3rduo explicitar 

como. 
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0 capitulo 4 se destina a amUise da evolu~o econOmica argentina dando conta das politicas 

econOmicas implementadas e das estrategias dos diferentes atores econ6micos nas diferentes fases 

deste processo. No capitulo 5 esta a amilise da evoluc;;ao das politicas cientificas e tecnolOgicas. Os 

capitulos 3, 4 e 5 constituem aplic~5es do framework -em tres "linhas de analise" 27
- sabre materiais 

agrupados .segundo terruiticas especificas, definidas por areas de concentrac;;ao das fontes secundarias. 

No capitulo 6, finalmente, se rearticulam -em dinfunicas s6cio-t6cnicas e inovativas- os elementos 

(re)construidos ao longo dos exercicios analiticos dos capitulos anteriores. Assim, o capitulo 2 e 
metodol6gico, os capitulos 3, 4 e 5, fundarnentalmente analitico-indutivos eo capitulo 6, sint6tico, 

indutivo-dedutivo. 

A ordem dos capitulos intermediaries niio e aleatOria. Corresponde a urn ordenamento 

baseado no modele de sociotechnical constituencies gerado por Molina (1989), em que se prop5e 

como eixo da aruilise de relay6es s6cio-tecnicas a 'tecnologia' a analisar. Na adaptayiio realizada para 

adequi-lo a pesquisa de urn SNI, este eixo foi substituido pela 'dinfunica inovativa' (para maiores 

detalhes sabre o assunto, ver ponto 2.3.3.4.) 

0 texto admite, na reahdade, duas possibilidades de leitura, uma, fundarnentalmente indutiva, 

seguindo a ordem em que se encontra (que e, tarnbem, a ordem em que foi realizada a pesquisa). 

Outra, explicativa, comec;:ando pelo capitulo 2, saltando ao 6, para depois, escolher, segundo o tipo 

de prioridade gerado pela leitura do capitulo 6, recorrer os capitulos intermediaries. 0 capitulo 6 -no 

ponto 6.2. Cronologia: fases do SNI argentino (1970-1995)- cont6m tres quadros que permitem, 

ainda, com a ajuda do indice, a realizac;;ao de consultas pontuais nos capitulos intermediaries. 

1.6.3. Conteudo de cada capitulo 

Capitulo 2: Estratigia da pesquisa 

No capitulo 2 desdobra-se ojrameworkutili.zado na pesquisa. Sao descritas as ferramentas heuristicas 

e analiticas, suas definic;;Oes, e sua situac;;iio na rnatriz te6rica de origem. Portanto, se esclarece a 

funyao de carla ferramenta no framework, seus crit6rios de escolha, sua rel~a.o com outras 

ferramentas do framework, e se especi:ficam as adequay5es realizadas para seu uso na pesquisa. 

27Para maiores esclarecimentos, ver ponto 2.3.6.1. Sabre "movimentos", "procedimentos"e "linhas de aniilises". 
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No ponte 'Dinfunica de uso do framework' estao descritos os procedimentos realizados para 

sua operacionaliza9ao 

Capitulo 3: Atividade dos atores tecnolOgicos na Argentina 

Neste capitulo se apresentam os aspectos da dina.mica s6cio-t6cnica argentina vinculados ao 

comportamento inovativo dos distintos atores tecnol6gicos locais, centrando a atenyao 

particularmente nas ay6es das empresas e nas distintas unidades de P&D. 

Inicialmente, sao descritas as fonnas com que foram desenvolvidas a atividade inovativa local 

e os estilos tecnol6gicos que caracterizam as operay6es de aprendizagem e inovayiio em firmas 

produtivas de hens e serviyos. Prop6e-se, ainda, uma cronologia da dinfunica inovativa local, tomando 

como eix.o organizador as mudan9as nos estilos tecnol6gicos e a forma, ritmo, intensidade e alcance 

da mudam;a tecnol6gica nas firmas locais. E analisada a evoluyiio das trajet6rias s6cio-t6cnicas 

seguidas pelos diferentes atores tecnol6gicos locais: mudanya de setores produtivos mais dinamicos, 

processes de mudan~ tecnol6gica, niveis de interayiio, alteray6es generalizadas no comportamento 

inovativo dos atores. 

Em seguida, se descrevem as atividades relacionadas com a dinfunica inovativa local realizadas 

ern instituiyOes de P&D e universidades, centrando a aten¢o no desenvolvimento alcanyado por suas 

intera90es com as empresas produtivas e se analisam alguns indicadores quantitativos da trajet6ria 

institucional do complexo cientifico-tecnol6gico. Sao enumerados alguns aspectos da dinfunica s6cio

t6cnica, comuns :is diferentes instituiy5es do complexo, resultantes de vincular as trajet6rias 

analisadas em primeira inst§.ncia as tendencias registradas segundo os indicadores quantitativos. 

Por Ultimo, estao incluidos neste capitulo os resultados de dois procedimentos implementados 

para confirmar alguns aspectos da dirulmica inovativa desenvolvidos nas analises anteriores: as 

analises dos registros de patentes e os registros de import~Oes e exporta96es (utilizando como 

informayao de base, neste Ultimo caso, o conteUdo de cinco estudos realizados por diferentes 

autores). 

Capitulo 4: A dinimica econOmica. Politicas estatais e estratCgias dos atores 

Neste capitulo, aborda-se a tematica da dinfunica econOmica argentina, nao simplesmente 
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correspondendo a uma id6ia de 's6rie' paralela a diruimica inovativa, mas como aspecto de urn 

intetjogo constante e diverse entre diferentes elementos da dinamica s6cio-tCcnica. 

Numa cronologia, tenta-se diferenciar as fases da evolucao econOmica relacionadas com as 

mudanyas na dinfun.i.ca inovativa descritas no capitulo anterior. Dentro de carla fase se sintetizam, em 

diferentes sey6es a) os fates mais salientes da dinamica econ6mica, assim como as principais 

iniciativas em termos de politica econOmica, comercial e industrial ; b) as regulamentac5es geradas 

pela implementayao destas; e c) os a to res econ6micos dinamicos de cada fase, suas estrat6gias 

econ6mico-produtivas, e a interay3:o destas com as mudanyas na politica econ6mica. 

Finalmente, sao analisados alguns aspectos das politicas econ6micas que sao significativos 

para a evoluyao da dinfunica s6cio-t6cnica local. 

Capitulo 5: Politica cientifica e tecnol6gica 

Neste capitulo, aborda-se a descriyao e a amil.ise da evoluyao da politica cientifica e tecnol6gica 

argentina e sua relacao com a dinftrnica s6cio-tecnica local. 

Prop6e-se, inicialmente, uma cronologia da politica cientifica e tecnol6gica argentina. Em 

seguida, sao analisados alguns registros de distribuicao dos recursos financeiros destinados a 

atividades de C&T e P&D (evolw;ao do oryamento geral, distribuiyao entre as diferentes unidades 

de P&D, etc.) a fim de destacar elementos complementares para a compreensao da PCT, e de sua 

relayao com a dinfunica s6cio-t6cnica. 

Alguns fen6menos constantes registrados no transcurso dos 25 anos analisados sao 

enumerados, visando identificar algumas mudanyas relacionadas com a existencia destes eixos 

permanentes. 

Finalmente, prop5e-se uma serie de conceitos derivados da aplicayW do framework, buscando 

definir alguns dos fendmenos registrados. 

Capitulo 6: Dini.micas s6cio-tecnicas e inovativas no Sistema Nacional de Inova-;io argentino 

Neste capitulo, prop5es-se uma cronologia das fases de desenvolvimento do SNI argentino em que 

se reordenem os 'fatos' (re)construidos pelas aruilises realizadas nos capitulos anteriores. 

Na sequencia, se apresentam alguns fen6menos s6cio-t6cnicos constantes ao Iongo de todo 
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o periodo analisado, e se descrevem alguns processes de mudan~a pontuais, identificados durante a 

(re)constru~a:o da cronologia do SNl 

Finalmente, a titulo de conclusao, se incluem algumas id6ias derivadas da realizayao do 

exercicio analitico em seu conjunto. sao abordadas quest5es relativas a forma como e pensada a 

mudan~a tecnol6gica em sociedades perifi:ricas e deriva~5es pontuais sabre a concep~ao da politica 

cientifica e tecnol6gica. 

1.6.4. Desculpas ao leitor 

Pede-se desculpas ao leiter pela extensiio do texto. Em sua obsessiio por mostrar o 

funcionamento do framework e suas potencialidades, o autor considerou inevititvel desenvolver as 

distintas analises sabre fontes secundarias e os passes de constru~iio das eluciday5es. A redayiio 

definitiva da tese poderia canter simplesmente a enuncia¢o do framework, do capitulo 2, a dinfunica 

do SNI, do capitulo 6, e os pontes finais do capitulo 5, mas, nesse caso -temia o autor-, o texto nao 

teria passado de urn con junto de opini5es sem fundament a. 

Mesmo que o leiter nao possa acreditar, este texto e considerado pelo autor como uma 

sintese. Uma tentativa de sintese maier teria conduzido a omitir opera~Oes, amilises, ou a apresentar 

elementos isolados sem mostrar sua integra~ao no conjunto. 

0 autor argumenta que a culpa cabe ao framework: uma vez pasta para funcionar, e uma 

mitquina de construir rela~5es. 0 framework funciona desdobrando, nao sintetizando (ou, melhor 

ainda, sintetiza desdobrando e desdobra sintetizando ). Dado que o framework inclui perspectivas 

mUltiplas, obriga a explicitar diferentes niveis de rela~a:o. Nonnalmente, se considera que uma boa 

explica~ e aquela que pennite entender muitos fenOmenos com poucos elementos. Neste sentido, 

o framework fracassa; dada sua condiyao de abordagem mUlti pia, tende a explicar poucos fen6menos 

com muitos elementos. 

Dado o funcionamento do framework -em linhas paralelas e releituras sucesstvas dos 

materiais- hi a tendencia a serem geradas algumas reiteray5es, necessiuias -e inevitciveis- para a 

compreensa:o de carla uma das ana.Iises. 

Poderiam ter sido poupadas algumas palavras, parRgrafos, pciginas, mas a capacidade de 

produzir clareza em poucas linhas nao 6 uma das virtu des do autor. Entre produzir urn texto breve 
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e obscure e outro Iongo e claro, o autor optou pela segunda atitude, o que nao significa que tenha 

alcanyado seu objetivo. 

Talvez seja conveniente esclarecer, finalmente, que o texto foi concebido como relat6rio de 

pesqUtsa. Buscou-se antes a clareza na explicitayao das aplicay5es do framework do que estilo 

litenirio. Em momenta algum se considerou sua publicayao como livro, pelo menos numa 

estruturayao com esta. Ao contrario, pensou-se que seria vi<ivel sua publicayao parcial, convertendo 

alguns fragmentos em artigos. 
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Capitulo 2 

Estrategia da pesquisa 

2.1. Introduc;ii.o: a necessidade de urn framework 

0 fen6meno denominado "inova~iio" e complexo. Ainda que em uma primeira consider~ao 

possa servinculado exclusivamente a urn plano de a~5es "t6cnicas", implica diferentes dimens6es de 

atuayao coletiva_ 

Par outre lade, a inovayao na:o e o resultado isolado de tentativas inovativas, de atos 

singulares de invenyao, mas de processes continuos de mudanya_ Neste sentido, o fen6meno, al6m 

de complexo, e tamb&n dinfunico. 

Para entender dinamicas de inovayi'io niio basta estudar simplesmente processes e produtos. 

:E necessaria explicar mudanyas dos atores sociais1 vinculados de modo diverse aos processes de 

geravao de tecnologia. Estas mudanyas incluem desde racionalidades econ6micas dos produtores ate 

percepy5es est6ticas dos consumidores, passando por politicas pU.blicas de C&T, relay6es 

universidade/setor produtivo, percepy6es do imagimlrio social, etc. 

A inovayao tern side abordada per diferentes disciplinas: economia da inovac;;ao, sociologia 

da tecnologia, sociologia do trabalho, :filosofia da tecnologia, etc. Nao obstante, a existencia de uma 

multiplicidade de abordagens nao implica per se uma supera~t3.o do problema. 

" ... estes campos reconhecem insuficientemente a heterogeneidade dos processes de mudan~ta 
tecnol6gica -processes que envolvem urn amplo nfunero de fatores, incluindo os tecnol6gicos, 
politicos, sociais, etc. Muitos dos campos que temos mencionado focalizam urn ou dois destes 

aspectos, mas perdem a visao da heterogeneidade do processo em seu conjunto. Aceitar esta 

heterogeneidade e, certam.ente, urn dos pontes de partida no campo dos estudos 
tecnol6gicos." (Elzen et al, 1996:97) 

Ainda nao existe uma teoria da inovayao que integre as diferentes perspectivas disciplinares 

1Na aplicar;ao do framework, e conveniente defurir "ator social" como "qualquer individuo ou grupo 
de humanos", par exemplo, organiza.¢es: " ... temos boas razOes empiricas para ver urn grupo de humanos 
como urn ator singular - isto e, como urn ator que e vista como tal par parte de outros atores, como urn ator 
que opera como uma unidade nas interayOes que focalizamos em nossa aruilise (par exemplo: defurindo 
situa¢es e problemas em wn sentido determinado ou falando com uma s6 voz, etc.)" (Elzen et al, 1996:102). 
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em urn marco conceitual Unico. Existern somente diferentes teorias, que respondem a distintas 

matrizes disciplinares. Tampouco existe uma metodologia Unica aplicavel ao estudo de fen6menos 

inovativos. 

Uma dinfunica inovativa, na:o e o resultado da coincidencia no tempo e espar;o de uma serie 

de ar;Oes "t6cnicas" com outra serie de ar;Oes "econ6micas", "politicas" ou "sociais". Alias, o 

fen6meno unitario 11inovar;iio 11 admite diferentes e mUltiplas leituras, nem excludentes, nem 

necessariamente 11disciplinares 11 ou 11terruiticas 11
• Para realizar uma pesquisa sabre dinimicas inovativas, 

cada uma das abordagens, em separado, alcanr;a resultados insuficientes em relar;a:o ao objetivo. Urn 

marco anal.itico compost a -urn framework- parece mais adequado para estudar dinimicas inovativas, 

ou, em outras palavras, parece uma proposta metodol6gica apropriada a natureza complexa e 

dinfunica do objeto. 

2.2. Como construir um framework adequado ao objeto? 

Dais procedimentos parecem possiveis para a construr;ao de urn framework que responda a 

este objetivo. 

0 procedimento que primariamente parece responder ao objetivo de explicar "dinfunicas 

inovativas" e desenharuminstrwnento 'seqiiencial', atraves do qual o objeto complexo seja abordado 

a partir das diferentes perspectivas (par exemplo: tecnol6gica, econOnuca. politica, ideol6gica) 

mediante analises independentes. Cada disciplina, isoladamente, permitiria realizar distintos estudos 

e construir diferentes explicar;5es. 0 aspecto dinfu:nico, em particular, estana dado pelo seguimento 

das diferentes "cronologias" que cada perspectiva disciplinar iria construmdo A complexidade do 

objeto seria respondida, nas explicar;5es, a partir da "somat6ria" das distimas perspectivas "lineares" 

aportadas par cada uma das disciplinas. Alga semelhante a uma cooperayao simples de diferentes 

especialistas que se reUnem para redigir urn informe sintetico final. 0 .framf!l-1 ark se constituiria, na 

pnitica, pela justaposi~ao das abordagens disciplinares selecionadas. As diferentes leituras analiticas 

(independentes entre si) dos "fatos"2 pennitiriam chegar a uma s6rie de "conclus6es" finais, que 

20 termo 'fates' aparece entre aspas neste texto (e no item 2.3.6) para ressaltar que ruio constituem 
entes de natureza objetiva (extemos a subjetividade do observador); os recortes denominados 'fates' 
correspondem a racionaliza¢es analiticas e silo construidos mediante opera¢es heuristicas pr6pnas de cada 
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"combinariam" alguns aspectos das conclusOes parciais de cada uma das perspectivas disciplinares. 

Mas isto constituiria urn inconveniente para o plano epistemol6gico: se estaria aplicando urn 

framework "simplificativo" -composto mas nao complexo- sabre urn fen6meno complexo. As 

explicay6es causais intra-disciplinares seriam provavelmente coerentes, mas coesas de tal modo que 

as inter-disciplinares seriam explicar;6es derivadas, secundarias ou fragrnentarias. Portanto, objeto e 

metoda nao seriam coextensivos. As vis6es simplificadas deixariam em pe alguns trayos do objeto, 

os ressaltados segundo cada perspectiva, mas destruiriam necessariamente sua complexidade. 

0 segundo procedimento para a construr;ao de urn framework analitico pede ser definido pela 

sucessao dos passes descritos a seguir: 

a) escolher uma st':rie de teorizar;Oes que respondam a natureza do objeto "dinfunica 

inovativa"; 

b) desconstruir as diferentes teorizar;Oes em instrumentos analiticos e heuristicos discretos; 

c) selecionar aqueles instrumentos que sejam compativeis com a natureza do objeto. Em 

principia, aqueles que permitam dar conta de sua complexidade e dina.mica, mesmo em 

instrumentos condicionados por uma perspectiva determinada. 

d) trar;ar as pontes ou complementaridades entre os distintos instrumentos, tanto mediante as 

relar;5es intra-disciplinares (dentro de cada uma das matrizes te6ricas) como inter-disciplinares 

(entre os diferentes instrumentos analfticos e heuristicos correspondentes as diferentes 

matrizes te6ricas). 

e) ajustar o alcance dos instrumentos as condiy6es de funcionamento do framework para as 

necessidades concretas e lirnitay5es da pesquisa. 

Esta segunda opera.y3.o pennite construir urn quadro analitico complexo e dinamico, que nio 

destrua a complexidade, pelo menos nao ao mesmo grau que o anterior. Ainda implica riscos 

epistemol6gicos, ao combinar instrumentos heuristicos e analiticos gerados por diferentes matrizes 

disciplinares, mas tal risco pede ser compensado pelas vantagens explicativas que oferece sua 

aplicayao. Por outre lado, e possivel exercer certo grau de controle epistemol6gico mediante a 

contraste permanente do uso do instrumento com sua teoria matriz (neste exercicio, os instrumentos 

teoria ou disciplina. Assim, cada teoria "constr6i" (identi:fica, caracteriza, classifica, descreve, explica, 
relaciona) seus pr6prios fatos significativos. 
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nao "deixam de pertencer" a suas rnatrizes te6ricas de origem). 

Apesar das dificuldades que a construyiio de urn framework destas caracteristicas implica, 

optamos pela segunda altemativa. 

Devido a esta opyiio, esta tese niio inclui urn capitulo que possa ser denorninado corn 

propriedade "marco te6rico". Isto nao significa que nao existam linhas te6ricas as quais esta reflexao 

se rerneta, mas que as diferentes teofiz.a\:Oes se incorporam ao framework niio como corpus e sirn ern 

virtude dos diferentes instrumentos analiticos e heuristicos selecionados. 

Ern outros tennos: niio e intenyao deste trabalho gerar uma 11nova teoria da inovayiio", mas 

integrar em urn framework ad hoc ( desenhado com o prop6sito de observar "dinfunicas inovativas'') 

aquelas ferramentas analiticas e heuristicas geradas por disciplinas distintas. Tampouco se pretende 

"extrair" os diferentes conceitos de sua respectiva matriz te6rica e "introduzi-los" em uma nova 

configurayiio conceitual. Trata-se, no entanto, de integrR-los ern urn framework que permita 

aproveitar o que cada uma destas perspectivas te6ricas esclarece isoladamente. Neste sentido, o 

prop6sito no plano te6rico se restringe a "maxirnizar" algumas das atuais tendencias convergentes das 

distintas disciplinas que tenham por objeto de estudo a "tecnologia" ou a "inovayiio". Com estas 

tendencias, nao se faz referenya simplesmente aos avanyos jR realizados, seja pela sociologia do 

trabalho, seja pela escola da regulayiio, refletidos, por exemplo, nos trabalhos de Benjamin Coriae, 

mas tambem a ay5es mais explicitas, por exemplo em: R. Coombs, P. Saviotti e V. Walsh 

"Technology and the firm: The Convergence of Economic and Sociological Approach", ou D. 

MacKenzie "Economic and Sociological Explanation of Technical Change"4
. 

0 framework resultante nao e -e niio pretende ser- de aplicayiio 'universal'. Responde a 

necessidades concretas colocadas pelo objeto de anil.lise (alcance, grau de generalidade, 

disponibilidades de fontes, etc.). Desta fonna, os instrumentos selecionados -e os gerados por 

convergencia, a partir de sua aplica!j:3.o- se corresponderiam a 'categorias de alcance medic'. 

Tampouco e 'suficiente' na tarefa de tentar esgotar as diferentes posSibilidades de ana.J.ise. No entanto, 

30s mais significativos sao: (1985): El taller y el cron6metro- ensayo sobre el ta.ylorismo, el fordismo 

y la producci6n en masa; (1992a): El taller y el robot- Ensayos sabre el fordismo y la producci6n en masa en 
la era de Ia electr6nica; (1992b): Pensar al reves- Trabajo y organizaci6n en la empresajaponesa. 

4Artigos publicados em Coombs; Saviotti e Walsh (1991). 
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pretende se restringir aos diferentes instrurnentos disponiveis gerados pelas diferentes matrizes 

disciplinares e its limitay5es de conhecimentos do autor. 

0 framework e urn ensaio em carliter experimental. Durante a prOpria investigayao foi posto 

a prova e modificado. Nao e, portanto, uma proposta metodol6gica "acabada 11
• Ao contrario, sua 

utilidade e pennitir vislumbrar descontinuidades e insuficiencias, incoerencias e incompatibilidades. 

Funciona, muitas vezes, no limite das teorizay5es, tentando responder com as contribuiy5es de uma 

disciplina os "vlicuOS 11 gerados durante o desenvolvimento de outras. 

Finalmente, e necessaria defi.nir com maier exatid3o o produto esperado da aplicayao do 

framework. Cornelius Castoriadis realiza uma distinyao entre 'explicar;;ao' e 'eluciday~o' 

"Podemos elucidar tais processes [hist6ricos e sociais] mas nao podemos explicci-los. Uma 

'explicay3.o' implicaria au bern derivar significay5es partindo de nao significay5es, o que niio 

tern sentido, au bern reduzir toda a massa de signi:fica~5es que aparecem na hist6ria a 

combina~5es de urn pequeno nUmero de 'elementos de significayao' jit presentes desde o 

come~o da hist6ria humana, o que e manifestamente impossivel 11 (Castoriadis, 1994:74) 

Considerando tal distinyiio e estendendo-a a presente pesquisa, parece clara que nem todos 

os produtos gerados pela aplica~iio do .framl!Work podem ser denominados com propriedade 

'explica~es'. Em outros termos: e de se esperar que da aplica~;iio de algumas ferramentas analiticas 

em particular sejam geradas 'explicay6es'; parent, da aplica~o do framework em conjunto sobre 

as atividades de inova~ii.o olio devem se esperar 'explica~Oes', mas 'elucida<:Oes' propostas de 

conex5es e regularidades causais ou quase causais. 

De fato, a gerayiio de 'explicay5es' propriamente ditas, isto e, suficientes para dar conta do 

objeto analisado, parece ser urn objetivo excessive para as ci&lcias sociais. Somente par comodidade, 

serao mantidos os termos 'explicavao', 'poder explicative', 'explicabilidade', tanto no framework como 

no resto da tese, mas em sentido lata (assimilcivel ao de eluciday3.o). No mesmo sentido, muitas das 

re~5es causais ou quase causais construidas ao long a desta investigayao nao pretendem superar o 

nivel de inferencias verossimeis, validas mais por sua plausibilidade que por serem sustentadas par 

urna base empirica probat6ria suficiente. No ponto 2. 3 .5, referente as teorias da complexidade e da 

auto-organiz.ayao, se exploram alguns aspectos vinculados a possibilidade e ao alcance de analise de 

sistemas complexes. 

No plano das descriy5es, o resultado da aplic~o do framework se restringe a concretizayao 

34 



de reconstru~6es racionais, ou, em outras palavras, a produ~ao de meras representa~6es dos 

complexes processes reais, em tennos dos conceitos utilizados. Como na aplicayao de qualquer 

teo ria, os 'fates' descritos mediante a aplica~o do framework sao produto das pr6prias deternlinay6es 

do aparato analitico e heuristico. Como objetivo de ressaltar esta tripla condiyao -de reconstruyao 

racional, representa~ao e produto da aplicayao das ferramentas analiticas e heuristicas- o resultado 

da aplicayao do framework e nomeado como termo (re)constrm;io. 

2.3. 0 framework utilizado: ferramentas e funcionamento 

Os elementos constitutivos do framework utilizado durante o transcurso da investigayao, 

assim como a forma em que este aparato analitico foi posto em pnitica esHio desdobrados a seguir. 

0 diagrama 2.1. apresenta os principais conceitos e instrumentos.analiticos e heuristicos 

considerados pertinentes para sua integra~ao ao frameJ.Vork. Os instrumentos selecionados se 

encontram ordenados de acordo com as diferentes matrizes te6ricas a que correspondem. 
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2.1. Conceitos utilizados no framework como ferramentas analiticas e heuristicas 

(see:undo matriz teOrica de orie:em) 

Economia da inova~io Sistema N acional Sociologia da Tecnologia 

de Inovacio 

- processo de inovayao -integrayao modelos - sistema tecnol6gico 

-modele interativo chain linked/socio-techni.cal - sistem builder 

'chain linked' constituencies - estilo tecnol6gico 

-learnings (by doing, by - dinfunica socio-tecnica -momentum 

using, by buying, etc.) - dinfunica inovativa - rede tecno-econ6mica 

-trajet6rias (tecnol6gica, - translation 

tecno-econ6mica, nacional) - grupo social relevante 

-relay6es user- producer - flexibilidade interpretativa 

- learning by interacting - fechamento e estabilizayao 

- padr6es setoriais de - technological frame 

mudanya t6cnica - ensemble s6cio-t6cnico 

-modelo sociotechnical 

constituencies 

An3.1ise politica Amilise ideolOgica Teorias de sistemas, 

complexidade e auto~org. 

- politica como processo - ideologia como processo -interay6es 

- processo de tomada de - interpelay6es ideol6gicas - isomorfismo 

decis6es - constituyao de sujeitos - homologia 
- agenda govemamental ideol6gicos - principia de equifinalidade 

- processo de - modes de interpelayao - estado uniforme 

implementayao ideol6gica - retroalimentayao 

-modelizayao de Elmore - materialidade das - mecanizayao progressiva 

( organizayao institucional) ideologias - organizayao 
-politica de C&T - mecanismos de aceitayao - morfo-gSnesis 

( explicita e implicita) - estrutura dos sistemas de - antagonismo organizacional 

- estrat6gia crenyas - complexidade 

- racionalidades - causalidade complexa 

- endo e exo causalidade 

- causalidade negativa 

- auto-organizayao 

- auto-org. negativa 

- auto-org. primaria/secund. 

- dinfunica de auto-erg. 

Adiante, nos itens 2.3.1. a 2.3.5., sao descritos os diferentes conceitos. Para uma melhor 
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compreensao de seu sentido, foram agrupados de acordo com sua matriz te6rica de origem. Os 

conceitos derivados da economia da inova~ao foram colocados sob o titulo 'rel~6es tecno

econOmicas', e os da sociologia da tecnologia, sob o titulo 'rela~Oes s6cio-tecnicas6
. 0 conceito SNI, 

gerado na matriz da economia da inovayao, recebeu urn tratamento especial. 

0 resultado das distintas operayOes realizadas para a integra~ao dos conceitos no framework 

esta consignado pela seguinte estrutura: 

a) descrivao dos instrumentos heuristicos e analiticos 

- definiy6es 

- referencial/matriz te6rica de origem 

- compara.yao de altemativas (em caso de existir) 

b) descri9iio da fun9iio no framework 

- fi.mvao designada e criterios de seleyao 

-modo de integrayao: relavao com instrumentos de outras matrizes 

- instruy6es para seu uso: limita.y6es e adequay6es ad hoc realizadas 

Em alguns cases, foi conveniente descrever a funl(3.o no framework de cad a urn dos conceitos. 

Em outros, pareceu desnecessario realizar tal operayao, estendendo este nivel de especificayao ao 

conjunto de instrumentos da matriz te6rica selecionada. 

0 framework niio e simplesmente uma agrupayiio de instrumentos heuristicos e analiticos, 

mas implica em uma forma particular de proceder durante o transcurso da investigac;:ao. Na seyao final 

deste capitulo (ponte 2.3.6.: Dinfunica de uso do framework), sao apresentadas maiores precis6es 

acerca dos aspectos metodol6gicos e operatives da implementayao e pritica do framework em seu 

conjunto. 

~ diferenc~ e problemarizada no ponto 2.3 .3. Entretanto, parece necessaria antecipar aqui que 

a diferencia.cao de linhas causais 'econOmicas' e 'sociais' para a an3.1i.se de processes de mudam;:a tecnol6gica 
e, no minima, inconveniente. Neste sentido, a forma de organizar o texto simplesmente reconhece o fato de que 

os conceitos respondem a diferentes matrizes disciplinares. 
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2.3.1. Rela.;Oes tecno-econOmicas 

A concepyao de inovayao tecnol6gica mudou radicalmente nos Ultimos anos. Os modelos 

chamados "interativos" substituiram as modelizay5es anteriores, charnadas agora "lineares". Os 

modelos atuais, gerados a partir da matriz disciplinar 'economia da inovayao', acentuaram o papel que 

desempenha a concepyao industrial sobre as rel3.96es entre as fases "para frente" (Iigadas ao mercado) 

e as fases "para tnis" (ligadas a tecnologia) da inova9ao, assim como as numerosas interay6es entre 

a ciencia, a tecnologia e as atividades vinculadas a inovayao, que tanto se realizam no interior das 

empresas quanto se fazem no §mbito de diversas ay6es cooperativas. (OECD, 1992) 

Que elementos devem ser considerados para analisar processes concretes de mudam;;a 

tecnol6gica? Cimoli e Dosi sugerem: 

" ... os ingredientes ba.sicos da hist6ria sao: a) certas dinfunicas nos rendimentos crescentes (por 

exemplo na aprendizagem), b) externalidades positivas na produyao e no uso da tecnologia, 

c) formayiio de expectativas end6genas, d) algumas dinfunicas de mercado que selecionam 

ex post entre as tecnologias e as empresas, e) o desenvolvimento progressive de normas e 

instituiy5es que incluem e reproduzem formas especificas de conhecimento, normas de 

comportamento e os incentives correspondentes." (Cimoli e Dosi,1994:875) 

Que conceitos devem ser adotados para descrever e explicar as din§.micas inovativas 

concretas? 

Descrever os processes de inovacao atraves de conceitualizac5es dinamicas, em termos de 

'relacOes', oferece vantagens especiais, em compara9iio com outras centradas na acao de 'sujeitos' 

isolados, 'artefatos singulares', 'situac;5es originais', ou 'fatores' de existencia 'universal'. 

Do acervo de instrumental analitico gerado pela economia da inovac;a:o foram selecionados 

para a inclusao no framework aqueles conceitos que em sua concep«;;iio pretendem cap tar processes 

ou fenOmenos em sua dinfunica: 'processes de inoval(i.o', 'trajetOria tecnolOgica', 'processes de 

learning, 'modele chain-linked', 'relac;Oes usuitrio-produtor' e 'padr5es setoriais de mudanya tecnica'. 

Isto responde a intenc;ao de observar o objeto em seu movimento. Instrumentos que descrevem 

instancias pontuais ou instrumentos isolados implicariam a necessidade de implementar urn.a operac;ao 

secundaria de dinamizayiio a partir da agregayiio do fator 'tempo' em um.a manobra de riscos 

epistemol6gicos evidentes. Isto na:o implica que todos os instrumentos selecionados estejam a salvo 

deste inconveniente. Neste sentido, a selec;ao se encontra limitada pelo instrumental analitico 

38 



disponiveL 

Muitos dos instrumentos selecionados sao de natureza complexa e implicam a integracao de 

outros conceitos pr6vios. Considerou-se desnecessario explicitar todos e cada urn destes conceitos 

de base, dado que significaria outorgar uma extensao excessiva a esta seyao. De todo modo, quando 

pareceu Util para demarcar o sentido das ferramentas analiticas, foram incorporadas as descric;6es a 

definiyffo e o alcance de alguns conceitos de base. 

Evidentemente, o conjunto de instrumentos analiticos gerados pela economia da inovac;ao 

excede largarnente o grupo restrito de ferramentas apresentadas no trabalho. Pareceu conveniente 

restringir a listagem nesta seyao <iqueles instrumentos que respondem pela maier parte da 

estruturayao das descriy5es, explicay5es e argumentay5es realizadas nesta tese acerca de relay5es 

tecno-econOmicas. Ainclusa.o de outros instrumentos, num prop6sito "enciclopedista", somente faria 

confundir pela diversidade, em Iugar de esclarecer o conteiido do framework. Portanto, a descriyao 

de urn conjunto delimitado de ferramentas, compativeis entre si, pareceu mais eficaz. 

Descri~;3.o da fun~io no framework 

- Func;ao designada 

A funy3.o da descriy3.o e analise de relay5es tecno-econ6micas no framework e integrar no exercicio 

explicative uma scbrie de conceitualiza~es que permitam elucidar as vinculayOes econ6micas dos 

diferentes atores tecnol0gicos6 nas dinfunicas locais de inovayao. Os instrumentos selecionados 

respondem a caracteristica peculiar de abranger a complexidade das atividades de inovayiio sem 

incorrer em simplificayOes descaracterizadoras. Estes instrurnentos foram gerados com a intenyiio de 

apreender a complexidade do fenOmeno, conjugando de maneira dinfunica a integrayiio de diferentes 

elementos e fatores. 

A maioria dos instrumentos selecionados (trajet6rias tecnol6gicas, modele chain-linked, 

padr6es setoriais, rel~es usuiuio-produtor) pennitem realizar algumas operay5es analiticas capazes 

de compreender desde niveis microeconOmicos, tais como atividades inovativas realizadas em planta, 

6Na aplica¢o do framework, se considera 'atores tecnol6gicos' aos atores sociais diretamente 

vinculados com as atividades de investigay[o e desenvolvimento de produtos, processos e organizay[o da 
produyao. 
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ate distintos niveis de agregayao: inter-institucional, setorial, inter-setorial, possibilitando assirn a 

construyao posterior de explicay5es de alcance macro. 

- Modo de integrayao no framework 

Ao cornbinar as relay5es tecno-econ6micas com as s6cio-t6cnicas, politicas e ideol6gicas no 

framework, espera-se alcanyar wn poder explicative superior ao obtido ate agora na utilizayao isolada 

dos instrumentos, segundo cortes estabelecidos a priori seguindo a divisao das diferentes rnatrizes 

disciplinares. 

Ern particular, a convergencia de algumas teoriza~Oes tecno-econ6micas com outras s6cio

t6cnicas (ver ponto 2.3.3) parece ser especialmente f6rtil para analisar fen6menos de trajet6ria 

tecnol6gica e sele~ao de tecnologias. Entretanto, alguns aspectos macroecon6micos da inova~ao 

atingem urn nivel explicative suficiente apenas a partir de sua elucida~ao no ambito de politicas 

gerais. Os comportamentos inovativos microeconOmicos apresentam algumas caracteristicas 

compreensiveis somente quando aspectos macro e mesopoliticos se integram as explica~Oes. 

- Instruy5es para seu uso 

Dado o carcicter interativo e sist&nico da inov~ao, a presenya de relay5es tecno-econ6micas pode 

ser detectada tanto nos loci caracteristicos: empresas e unidades de I&D, quanta em outras situay5es 

que em algumas teorizay5es se denominam como instituiy5es do 'entomo': universidades, unidades 

govemamentais. E indispenscivel observar as relay5es ideol6gicas que se encontram implicadas nas 

relay5es tecno-econ6micas. Por outro lado, em carla urn dos fen6menos estudados, e necessaria 

analisar a existfulcia e influencia da dimensao tecno-econ6mica. Portanto, o trabalho na:o pretende 

apenas salientar as relay5es tecno-econ6micas, mostradas no capitulo 3 ( dedicado aos atores 

tecno16gicos evidentes) mas tambetn dedica-se a explorar a dimensao tecno-econ6mica nos capitulos 

4 e 5, que analisam as politicas econ6mica e de ci&lcia e tecnologia. 

2.3.1.1. A inova~ii.o como processo 

A adoyao de uma definiyao de inovayao conc1sa, em poucas linhas, apresenta alguns 

inconvenientes conceituais. Em 1971, a OECD definia inovar.;:ao tecnol6gica como "a primeira 
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aplicayao da ciencia e a tecnologia em uma nova direyiio, seguida de urn exito comercial" (OECD, 

1971:11). Em urn informe posterior, de 1992, esta defini~ao foi prob1ematizada: 

"A definiyao centrada na 'primeira aplica~iio', mesmo que possua utilidade como ponte de 

partida da aruilise, e limitada [ ... ] Na realidade, as inovay5es fundamentais estao submetidas 

a mudanyas relativamente profundas durante seu periodo de vigencia. A import§.ncia 

econ6rnica dos aperfeiyoamentos posteriores pede superar em muito ada inven~ao original." 

(OECD, 1992:24). 

Atualmente estima-se que seja importante 

" ... utilizar tennos como 'o processo de inovayiio' ou 'as atividades de inova~a:o' para indicar 

que, da 6tica da economia da inova~a:o, as distiny5es tradicionais entre descobrimento, 

inven~o, inova~ao e difusao podem nao aportar mais que uma atenyiio lirnitada." (Lundvall, 

1988:350). 

Descri~io da fun~3.o no framework 

- Funyao designada 

Abordar a inovayao como processo implica a possibilidade de realizar aruilises dinfunicas, que incluam 

o fator tempo, isto e, permite abarcar a dirnensao hist6rica da inovayao. Se o objeto analisado estiver 

definido em tennos "chissicos" como 'primeira aplical(iio', esta historicidade estaria claramente 

comprometida. De fato, estas 'primeiras aplicay5es' quase nunca sao geradas em espayo territorial 

argentino; dai decorre a preocupal(iio desta tese. 

Conceitualizar 'inovay3.o' em tennos de processo e mudan~a, abre amplas possibilidades para 

a analise tecno-econOmica e s6cio-tecnica, posto que converte a inova~a:o em fato complexo, 

simultaneamente causador e resultante de processes sociais. 

A definiyao de inovayao que incorpora em sua denotaya:o o processo de difusao contempla, 

de uma s6 vez, duas dimens5es: a cronol6gica, tempo em que se desenvolve o processo inovativo; 

e a topol6gica, de difusao de inovayOes tanto espacial como atraves de diferentes sistemas produtivos 

("pervasividade" das tecnologias). 

Mas, nesta definiyao mais abrangente, inevitavelmente, algo se perde. Abandonar o aspecto 

de 'primeira aplicayao' tern seu pr~o. Oculta os atores tecnol6gicos e os processes sociais de 
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concepyao, desenho 7 e dt:senvolvimento das inovay5es. Existe, ademais, uma mar cad a diferenya entre 

os processes de inovayao em paises desenvolvidos e perifericos: a gerayao "genuina" de inovay6es, 

em especial, inovay5es radicais, se dil. isoladamente nos primeiros. Como esta tese pretende explicar 

din§.micas de inovayao na Argentina, esta diferenya nao e secundirria. Alem disso, e significative 

distinguir quais atores geram tecnologia em termos de inovay5es incrementais, jil. que as produtores 

locais nao sao apenas beneficiaries de transferencias de tecnologia realizadas atraves de processes 

de difusao -como se tentara mostrar ao Iongo do capitulo 3. Quem gera e como sao geradas 

inovayOes na Argentina e uma questao central. Finalmente, e necessaria considerar que na an31ise de 

processes inovativos de paises centrais a inovayao e sua difusao sao fen6menos di:ficilmente 

separil.veis, enquanto no caso dos paises perif6ricos, beneficiaries daquelas inovay5es em processes 

de transfenSncia, importayao, etc., a adoya.o do conceito 'inova.y3.o' em sentido ample implica urn s6rio 

problema para a analise: tende a se confundir a 'inovayao' com qualquer tipo de 'mudanya 

tecno16gica'. Concretamente, pode fazer pensar inovat;iio como sen do simples importac;ao de 

maquinaria ou a incorporayao de mudanc;as de gestae empresarial induzidas por urn assessor extemo. 

Portanto, apesar de adotar, em tennos gerais, a segunda definiyao de inovac;ao como a mais adequada 

para o funcionamento do framework, alguns aspectos da definiylio de inovayiio como 'primeira 

aplica.yao' nao serao abandonados. 

- Modo de integrayao 

Caracterizar a inovayao como processo e possivel atraves das diferentes ferramentas analiticas que 

funcionam num mesmo sentido. Adotar uma definiyao mais restrita ou estcitica, e considerar os 

fen6menos isolados e conjunturais, tambem gera certo grau de incompatibilidade epistemol6gica entre 

instrumental analitico e objeto de estudo. 

- Instruy5es para seu usa 

0 fato de abordar a inoYaylio como processo incorre em alguns problemas de definiya.o de objeto, 

espaciais e temporais. Qual e o alcance espacial desses processes? Quais atores sao excluidos, e quais 

7 Ao longo desta tese, o tenno 'desenho' e utilizado para designar ac5es de conceic§o e planejamento 

de artefatos e processos, em urn sentido similar ao termo ingli:s 'design'. 
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incluidos? Onde com~am e tenninam tais processes? Como esta tese nao pretende analisar processes 

de inovac;ao singulares, mas dinfunicas sociais de inovac;ao, as perguntas nao deixam de ser 

pertinentes. Uma resposta metodol6gica possivel e tamar como ponte de partida da analise as 

inovay5es materiais concretas, para em seguida tentar a (re)construyao da rede que gerou sua 

existencia, e observar seus elos condutores ate os limites nos quais as relay6es tenham sido 

difundidas, perdendo identidade em relayao ao fen6meno analisado. Par isso, o aspecto 'primeira 

aplicayao' parece ser tambem de utilidade heuristica. 

0 enfoque de inovay5es como processes e utilizado ao Iongo de todo o texto. 

2.3.1.2. Modelo 'chain-linked' 

Entender o processo de inovayiio como uma sene de interay5es encadeadas e uma peya chave 

na constituiyao de urn framework para a analise das dinfunicas de inova(([O tecnol6gica. 

Desde fins da d6cada de '50, as reflex5es sabre ciencia e tecnologia estavam dominadas por 

uma concepyao linear, urn processo unidirecional que comportava investiga~ao bisica, aplicada, 

desenvolvimento de produtos, produy[o industrial e eventual comercializaya.o. Este modele 

concordava com uma teorizayao que centrava o ciclo da inova~o no impulse originario gerado pelo 

desenvolvimento cientifico (modele science-push). 

Urna variante desta concepyao invertia o sentido do processo de inovayao, colocando como 

ponte de partida a atraya.o gerada pela demanda (modele demand-pull, Schmookler, 1966), sem 

questionar a linearidade da conceitualizayao geral. Ambas modelizay6es implicam a designayao de 

'fases' seqOenciais, numa ordem de preferencia logicamente 'necessaria'. 

Atualmente, "o processo de inovayao e conceitualizado como urn processo interativo 

continuo, com efeitosjeed-back" (OECD, 1992:26). 

Uroa das modelizayOes que melhor responde a esta conceitualizac;ao e o modele interativo 

chain-linked, deS. J. Kline eN. Rosenberg8
. 

80 modelo interativo chain-linked foi con:figurado por S. J. Kline e N. Rosenberg (1986), e se encontra 

consignado em OECD (1992). 
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2.2. Modelo interativo , chain-linked' 
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K-R: rela¢es entre o conhecimento e a investiga~o. Se o problema se resolve em K a relac;Bo 3 com R 
n§o e aUvada. A rela~o de resposta, que provem da investiga~o (relac;So 4), e problemcitica e figura em 
linha pontilhada. 
D: rela~o direta (ida e volta) entre a investiga~o e os problemas que surgem da invem;:ao eo conceito. 
1: apoio a investigagao em areas cientificas subjacentes as dos produtos estudados, como prop6sito de 
obter infmmac;:Oes e dirigir os trabalhos realizados fora. A inforrnac;Bo obtida pode ser utilizada ao Iongo de 
toda a cadeia. 

0 modelo associa dais tipos de interay6es. Por urn lado, vincula processes no interior de uma 

ernpresa (ou grupo de empresas que operam em uma rede interconectada estreitamente). Por outro 
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lado, relaciona a empresa com urn entomo cientifico-tecnol6gico mais vasto, em que esta opera. 

Ao nivel da :finna, a cadeia e representada por urn caminho cuja origem e a percepyfto de uma 

nova possibilidade ou invenyfto. Dela advem a concepyfto analitica de urn novo produto ou processo, 

que conduz, posteriormente, ao desenvolvimento, it produyao e it comercializayao. Sao, entao, 

geradas relay5es de feed-back os circuit as curtos da cadeia central vinculam cada fase (para frente) 

com a que a precede imediatamente; os circuitos longos (para atnls) vinculam a demanda percebida 

no mercado e os usuaries do produto com as diferentes fases. Os problemas de ordem t6cnica que 

podem surgir no curso dos trabalhos de concepyao e ensaio de novos produtos e processes 

promovem a investigayiio em engenharia e ciencias. 

0 segundo conjunto de relay5es vincula o processo de inovayao inerente is empresas com 

a base de conhecimentos cientificos e t6cnicos e com a investigayfto. Mas este circuito nfto se ativa 

permanentemente A esse respeito, Kline e Rosenberg ressaltam: 

" ... Geralmente, a inovayao se produz a partir de conhecimentos disponiveis. Quando os 

engenheiros de urna empresa enfrentam urn problema que demanda inovayao t6cnica, se 

dirigem primeiro aos conhecimentos cienti:ficos e tecnol6gicos existentes, freqiientemente por 

etapas sucessivas. A necessidade de investigayao surge somente quando as fontes de 

informayao se revelam inadequadas." (OECD, 1992:27). 

Descri~io da fun~io no framework 

- Funyao designada 

Abordar a inovayiio como processo sistemico e interativo pede resultar, na prauca. numa proposiyao 

difusa, interessante em suas sugest5es mas di:ficil de apreender analiticamente em situay5es concretas. 

Uma modeliza.yao como a adotada permite diferenciar elementos e fases, dcs1gnar funy5es e ainda, 

observar aus&.cias ou disfuncionalidades. 0 modele pode ser utilizado de dms modos: a) como 

ferramenta para construir descriy6es, pennite colocar distintos elementos em uma graficac;ao 

ordenada par urn criteria geral, b) como ferramenta analitica, permite contrastar o modele ideal com 

as diferentes modelizayOes derivadas de seu uso descritivo. Os arquivos vazios ou a falta de 

interay5es registradas passam a ser pontes significativos na construyiio de explicay5es. 

0 modele acentua a dimens8.o institucional da inovayiio, o que apresenta vantagens descritivas 

(as estudos de caso analisados constituem, normalmente, estudos institucionais). 

Como o modele foi concebido para ser aplicado em anMises microeconOmicas de din§micas 
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inovativas de firmas produtivas, parece compativel com propostas analiticas mais abrangentes. Parece 

aplicclvel, com ajustes, "tanto a setores produtivos como a instituiyOes de P&D e a sistemas produtivos 

nacionais. Neste Ultimo caso, perrnite observar os fluxes das atividades inovativas, o papel da di:fusao 

e importayao de tecnologias, os niveis de participay3.o dos produtores locais, etc. 

- Modo de integrayao 

0 modele chain-linked permite integray5es variadas do instrumental analitico selecionado. T odas as 

dinfunicas analisciveis pelo instrumental tecno-econOmico sao compativeis com a modelizayao: abriga 

as operayOes de learning, contem as trajet6rias tecnol6gicas, contempla a insery§.o das relayOes 

usuario-produtor. As rela¢es s6cio-tecnicas sao tambem compativeis a modelizayfio resultante, pais 

permitem enriquecer o modele com aspectos nao contemplados originariamente. Mas, e evidente que 

o modele apresenta dificuldades para incluir fen6menos politicos e ideol6gicos extemos ao objeto 

modelizado. 

- InstruyOes para seu uso 

Colno todo modele, este tambetn implica uma estilizayao racionalizada. A racionalidade implicita 

pode resumir-se na caracteriza.yao da firma como o locus da inovayao. Por isso, mesmo que apresente 

vantagens para realizar ana.Iises institucionais, coloca, ao mesmo tempo, alguns inconvenientes: ao 

induzir anA.lises institucionais, restringe a viabilidade de explicay6es alternativas, nao centradas nas 

instituiy5es; centraliza os processes intra-institucionais, 'gerando' urn "exterior" da instituiyao; 

simplifica, em termos relatives a dinamica "externa", induzindo estilizay6es da mesma em forma de 

inputs e outputs. 

Ainda que possibilite analisar a exist&lcia de funcionalidades e retro-alimentay6es, e, em si, 

estatico: permite visualizar uma conjuntura detenninada (funciona como uma fotografia). Mas, frente 

a situay6es de mudanya geral de urn sistema produtivo complexo, 6 necessaria reapresentar a 

descriyao. Por exemplo, a modelizayio chain-linked correspondente a uma planta metal-mecanica 

do periodo substitutive deve ser alterada para compreender as novas relayOes estabelecidas durante 

urn periodo de abertura e desregulayao. Nao basta realizar algumas alteray6es, toda a modelizayiio 

deve ser revista (nao funciona bern como urn :filme). 
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Dado que foi concebido para representar o processo inovativo de uma firma, e 16gico que 

centralize os processes micro-econOmicos internes na representayao. Par isso, e inadequado para 

abrigar relay6es mais amplas, como mudanyas politico-econOmicas ou ideol6gicas. Para tanto, precisa 

estar acompanhado por modelizay5es altemativas. Dai que tenha sido selecionado o modele socio

technical constituencies (descrito no ponte 2.3.3.4) como instrumento analitico complementar. 

Como toda estilizayao, o modele chain-linked e uma representayao. Neste sentido, o 

resultado de sua aplicayao -a modelizayao construida- nao pode ser tornado como uma imagem fiel 

da 'realidade'. :E plausivel que, quanta maier for a quantidade de simplificay5es realizadas na 

estilizayao, menor seni a capacidade da modeliza.c8.o absorver plenamente situay5es concretas: quanta 

mais geral, mais imprecisa. Sua aplicayao em nivel nacional e, por este motive, arriscada. Porem, 

frente as objeyOes epistemol6gicas possiveis de se apresentar, e necessaria ressaltar que as estilizay5es 

sao instrumentos Uteis para a compreensao, em especial, de fenOmenos complexes. Sem estas 

simplificay5es, a "multifacetica realidade" seria inabordavel. Neste sentido o importante nao e tanto 

o nivel de detalhamento como o grau de pertinfutcia do representandum em relar.;:ao ao representatum; 

a prudencia necessaria aqui e nao confundir urn com outro. 

No capitulo 3, o modele e utilizado para balizar a aruilise da atividade dos atores tecnol6gicos 

(especialmente nos pontes 3.3.5.5. e 3.4.4.5.). No capitulo 4, e utilizado como instrumento auxiliar 

para analisar efeitos realizados ou desejados de mudan~s nas politicas econOmicas. Finalmente, e 

utilizado para ordenar parte das analises de dinamicas s6cio-t6cnicas do capitulo 6 (especialmente no 

ponto 64.). 

2.3.1.3. Processos de 'learning' 

A mudanya tecnol6gica implica importantes processes de aprendizagem de tipo 

acumulativo. 

Estes processes implicam a 'aprendizagem pela pnitical teaming by doing (por exemplo, 

aumentar a efic<icia dos fatores de produyao), conceito desenvolvido por Arrow (1962), ou 

'aprendizagem pelo uso!learning by using (por exemplo, utilizar mais eficazmente sistemas 

complexes), desenvolvido por Rosenberg (1982) e a 'aprendizagem por interay1io!learning by 

interacting (por exemplo, associando usuaries e produtores em uma interay1io que sup5e inovay6es 
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nos produtos), desenvo1vido por Lundvall (I 985 e 1992). 

Na teoria, outros tipos de aprendizagem sao agregados a estes. Particularmente interessantes 

sao as operay5es de learning by buying (por exemplo, a aprendizagem realizado durante o processo 

de aquisic;iio de tecnologias ou hens de capital) e de learning by learning (processes onde a 

aprendizagem previa facilita o futuro)_ 

As instituiy5es de investigayao e as empresas representam a base institucional desse processo 

de aprendizagem. 

0 canher acumulativo do processo de inov~ (associado aos processes de learning) implica 

urna vantagem para aquelas empresas em que esta acumula~o tenha side realizada: 

" ... As empresas, instituic;Oes e paises que tenham tido a ocasHio de adquirir as qualificac;6es 

requeridas e de criar a base necessaria para a aprendizagem acumulativa teriio maier 

capacidade para se adaptarem em periodos de transiyao. Se a mudanya tecno16gica torna 

obsoletes os equipamentos e certas qualificay5es t6cnicas precisas, nao tern poder para 

destruir as instituiy5es ou empresas, nem tampouco os conhecimentos jB. acumulados por 

e1as." (OECD, 1992:38). 

Pode se considerar, neste sentido, que o processo de aprendizagem e irreversivel; mas a 

acumulacao gerada pode ser destruida: 

" ... :E a partir de recortes radicais, gest5es inadequadas ou fus5es e aquisiy5es realizadas sem 

ter em conta a aprendizagem acumulada no seio das organiza90es e :firmas em questao, que 

as bases sabre as quais acontece a aprendizagem tecnol6gica podem ser destruidas 11 (OECD, 

1992:39) 

Nos paises em desenvolvimento, como o analisado nesta tese, o processo de acumulayao 

tecno16gica pode aparecer problematizado: 

" ... a ausencia de 'acumul~ tecno16gica' pode decorrer de numerosos fatores, responsaveis 

pel a situ~ao atual [ ... ] Outros fatores, bern diferentes da capacid.ade tecnol6gica 

( especialmente fatores sociais e politicos), podem ter desempenhado uma funcao decisiva para 

explicar os variaveis graus de sucesso obtidos pelos NET (por exemplo, o contraste entre 

Coreia do Sul e o Brasil), ao Iongo dos anos oitenta e comeyo dos noventa." (OECD, 

1992:39). 

Descri~iio da fun~iio no framework 

- Fun¢o designada 

:E peQa fundamental da estrutura te6rica da analise realizada nesta tese entender o desenvolvimento 
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econ6mico como urn processo de acumula~ao tecnolOgica. Uma das opera~6es fundamentais da 

analise se destina a determinar se existe acumula~ao tecnol6gica na Argentina, como e gerada, onde 

se encontram esses acervos, como podem ser detenninados os periodos desses processes de 

acumulayao, que atores intervem, e, em especial, se e possivel detectar revers5es do processo. 0 

modo concreto com que diferentes institui~6es realizam suas opera.y6es de leC071ing e o alcance dessas 

operay6es sao urn elemento chave das explicay6es construidas. 

As diferentes conceitualizay6es do learning e a centralidade destas operayOes para a 

compreensao da mudanya tecno16gica ja demostraram seu potencial explicative e sua aplicabilidade 

ao ambiente local, atravf:s dos trabalhos de J. Katz, L. Beccaria e Roberto Bisang. Katz e 

Ahlin propuseram o conceito 'atividade inventiva de adapta.;;ao' para alcanyar a dimensao criativa de 

algumas opera.;;Oes de learning realizadas na periferia: 

" ... fluxo acumulado de inova¢es menores surgidas de urn conjunto de atividades cientifico

tecnicas cujo produto sao tecnologias substancialmente modi:ficadas em relayao as originais." 

(Katz e Ahlin, !977:91) 

- Modo de integra~a:o 

Os diferentes tipos de aprendizagem constituem o ceme das conceitualiza~Oes sabre a ideia de 

'trajet6ria'. Por isso mostram-se "naturalmente" compativeis. Para efetuar generaliza~5es sabre o 

fen6meno, seni necessaria observar alguns indicadores, tais como curva de produtividade, 

comportamento das exportay6es, orientayao das irnportay6es, dinfun.icas setoriais, patentes e a 

infurm~ao quantitativa em que se refletem esses processes de acumula~1io. 

- lnstruyOes para seu uso 

Grande parte dos estudos de caso analisados correspondem a tentativa de estudar os processes de 

aprendizagem na firmas locais. Parece necessaria colocar esses estudos num contexte geral, que 

explique o modo, alcance e ritmo desses processes de aprendizagem. Para tanto, e precise inserir as 

opera¢es de learning em modelizay6es mais abrangentes, tais como o modelo chain-linked, ou em 

processos mais complexes de constru~ social da tecnologia (como os apresentados no ponto 2.3.3. 

deste capitulo). 

A adoc;ao de indicadores quantitativos que reflitam acumulaya:o tecnol6gica -assinalados no 
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ponte anterior- apresenta uma serie de dificuldades, sendo a principal delas o fato de que tais 

indicadores nao estao adaptados para este fim, sendo, portanto, di:ficil diferenciar a incidencia do fator 

aprendizagem tecnol6gica de outros fatores. Portanto, este tipo de informayiio quantitativa somente 

pode ser tomada como indicador problem3.tico. 

Os processes de learning serao abordados em especial no capitulo 3. Os capitulos 4 e 5 se 

prestam a analisar como as politicas econ6mica e de C&T afetaram ou tentaram influenciar estes 

processes de aprendizagem. 

2.3.1.4. Conceitualiza~Oes em termos de 'trajetOria' 

A importiincia atribuida ao caroiter acumulativo da tecnologia serve para acentuar o fato de 

que para desenvolver e utilizar plenamente novas tecnologias sao necessaries processes de 

aprendizagem demorados e complexes, tanto par parte das empresas que iniciarn a inovayao como 

por parte das empresas que se con:frontam com a nova tecnologia em fases posteriores de seu 

desenvolvimento no processo de difusao. Varies analistas tern ex.plorado a natureza acumulativa e 

dinfunica da mudanya tecnol6gica, apenas para citar alguns exemplos: Dosi (1982), Freeman et al 

(1982), Nelson e Winter (1977 e 1982), Rosenberg (1976 e 1982). Destas investig!ll'6es surgiu a 

nor;!o 'trajet6rias tecnol6gicas'. 

A utiliza.91io, seles:io e aplicayao de tecnologias dependem de urn arnplo espectro de fatores 

econOmicos (preyos relatives, distribuiyao de Iueras ). de val ores sociais e de arbitragens por parte 

dos principais atores envolvidos. 

Duas conceitualizay5es de trajet6rias sao normalmente utilizadas em trabalhos 

correspondentes it matriz economia da inovayao: trajet6rias naturais e trajet6rias tecnol6gicas. 

a) trajetOrias naturais: 

Processo de condicionamento que exerce todo o mundo fisico, mecfurico, etc, sabre a 

atividade de gerayao de novas conhecimentos tecnol6gicos por parte de urn estabelecimento fabril. 

0 que a firma possa pretender no futuro est3. fortemente condicionado pelo que estava habilitada a 

fazer tecnologicamente no passado. Este condicionamento faz com que toda etapa de mudanya 

tecnol6gica guarde bastante relayiio com a anterior, exigindo a carla passe a resoluyiio de problemas 
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similares. Por isto a permanente presenya de sinais fisicos provenientes da tecnologia originitria nao 

deve ser rninirnizada. 

0 conceito se encontra associado intimamente a ideia da existencia de "gargalos " nos sistemas 

produtivos que demandam ou incentivam inovay6es para sua superayao. 0 conceito foi cunhado por 

Rosenberg (1976). 

b) trajetOrias tecnolOgicas: 

0 conceito expressa o car<iter :fundarnentalmente acumulativo e evolutivo do desenvolvimento 

e da mudan~ de tecnologias a medida que se difundem e se utilizam na produyao enos serviyos. A 

conceitualizayao coloca a evoluyao de uma tecnologia em processes especi:ficos nesta sequencia 

estilizada: 

1) explorayao de urn impulse inicial, trazido por urn novo paradigma tecnol6gico, do qual 

resulta urn novo eixo de desenvolvimento industrial; 

2) processo acumulativo, no qual a medida que produz a evolw;:ao se restringe as 

possibilidades de eleiyao. lsto conduz a uma estabilizayfio gradual;. 

3) multiplicayao das diferenciay6es e diversificay6es das aplicay6es, que geram novas sub

tecnologias; 

4) entrada em uma fase de saturayao. A crescente efic<icia na explorayao do estoque de 

conhecimentos disponiveis implica a realizay8o de urn esforyo maior para conseguir resultados 
carla vez mais limitados, sob a forma de combinayOes de funy6es tecnicas ou de melhorias; 

5) eventual relanyamento por combinaylio ou concorrencia inter-tecnologias, devido a urn 

progresso cientifico ou a urn impulse de mercado. 

0 conceito foi desenvolvido nestes termos por G. Dosi (1984, 1988). 

Outra possivel acepy,lio do termo 'trajet6rias tecnol6gicas' 6: "direy5es do desenvolvimento 

tecnol6gico que sao acumulativas e autogeradas, sem uma reiterada referencia ao ambiente extemo 

a firma." (K Pavitt, 1984:355) 

outra. 

Trajet6rias naturais e tecnol6gicas nao sao sinOnirnos, nero pode ser reduzida uma ideia na 

II .. 0 conceito de trajet6ria nao pode sef con:finado a interpretay§.o inicial de 'trajet6ria natural' 

de tecnologias conforma.das fundamentalmente por incrementos na mecanizayiio e explorayao 

de econornias de escala latentes. Em cada indUstria ou setor, a evoluyao tecnol6gica segue urn 

padriio especifico, que depende da tecnologia inicial Os setores industriais diferem 

signi:ficativamente em sua capacidade para explorar as trajet6rias naturals gerais dominantes, 
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e estas diferenyas influem no crescimento ou fracasso de diferentes indUstrias e tecnologias." 

(OECD, 1992:40) 

- Rendimentos crescentes de ado.;io 

A noyiio de "rendimentos crescentes de adoc;Ro", congruente com a conceitualizayao em forma 

de trajet6rias tecnol6gicas', considera que as tecnologias niio sao elegidas necessariamente em raziio 

de sua eficcicia superior, mas se tornam eficazes precisamente a partir do fato de que tenham sido 

e1egidas. (OECD, 1992; Arthur, 1988; Foray, 1990) 

- Trajet6rias nacionais 

A conceitualizayao segundo a noyao de trajet6ria tende a abrigar distintos tipos de relay6es 

econ6micas e sociais, num grau crescente de generalizayiio e cornplexidade. 

"Alguns especialistas que se definem como evolucionistas ou institucionalistas tern proposto 

que se analise a relayao entre a microeconomia das tecnologia e sistemas nacionais de 

produyao e inovayao. [ ... ]Em geral, todas as correntes de investigayao tern alguns aspectos 

em comum, entre os que sobressaem - para parafrasear Richard Nelson - os processos de co

evolut;io das tecnologias, as organizat;Oes empresariais e as institui.;Oes." (Cimoli e Dosi, 

1994:669) 

No marco deste processo micro-macro de inclusao, se situa o conceito 'trajet6ria nacional', como 

objetivo de identificar padr6es setoriais ou nacionais que possam ser interpretados a partir de alguns 

aspectos bcisicos dos processes de aprendizagem coletiva, da seleyao de mercados e de instituiyOes 

de ambos os niveis. 

" .. Em geral e necessiuio sustentar a argumentay3o em viui.as etapas: 

a) da microeconomia da inovayao se deduz que as empresas sao as depositarias centrals, 

mesmo que de forma alguma Unicas, do conhecimento tecnol6gico; por outro lado, suas 

caracteristicas organizacionais e de conduta especificas afetam o ritmo e a direyao cia 

aprendizagem; 

b) as caractetisticas das empresas nao se distribuem ao acaso nos setores e paises; ao 

contcirio, certos aspectos tendem a se fortalecer devido a sua interayao como entorno; 

c) os amplos mecanismos institucionais que regem as interay6es acentuam a possibilidade de 

criar modos de aprendizagem coletivos. 

Em analogia com a analise microecon6mica, estes padr6es podem ser considerados como 

trajet6rias nacionais." (Cimoli e Dosi, 1994:670) 
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Descri~ao da fun~ao no framework 

- Fun(:iio designada 

As conceitualizay5es de trajet6rias pennitem descrever o comportamento tecnol6gico das firmas no 

tempo. Os mementos de mudanya na orientayao dessas trajet6rias constituem pontes significativos 

a serem abordados na aruilise. A conceitualizayao em forma de trajet6ria dci Iugar a abordagem 

hist6rica da atividade inovativa des atores tecnol6gicos, e sua conceitualizayiio em termos de 

dinarnica. 

Frente as diferentes conceitualizay5es de trajet6ria, o texto privilegiara uma sintese das tres 

antes consignadas: 'direcionamento das atividades tecnol6gicas acumulativas e autogeradas, seguido 

pelos atores tecnol6gicos, que reflita a incidencia do condicionarnento material previa e dos processes 

de organizarrao e auto-organizayiio na dinfunica s6cio-tecnica'. 

As conceitualizay5es a partir da ideia de trajet6ria se utilizam, ademais, como meio para 

construir estilizay5es macro, ao nivel nacional. As trajet6rias passam, neste plano, a ser metaforas 

(Uteis nos prop6sitos explicativos) para descrever comportamentos institucionais generalizados ou 

para descrever grandes mudans-:as na dinfunica de inovayiio. 

- Modo de integrayiio 

0 carater autogerado das trajet6rias e compativel com conceitualiza.y5es realizadas segundo 

"processes de auto-organizayao." (abordados no ponte 2.3.5.). 

As conceitualiza~es em termos de trajet6ria permitem agregar a variavel tempo a descriy5es 

de atividades tecnol6gica realizadas atraves da aplicayiio do modele chain-linked, e como se vera 

mais adiante, tarnbem do modele socio-technical constituencies. 

- Instrurr6es para seu uso 

A aplicay1io desta conceitualizayao pennite ordenar em tennos de trajet6ria a informayao disponivel 

sabre atividade inovativa, e proper rel~6es causais. 

0 conceito 'trajet6ria tecnol6gica' tern sido objeto de criticas por parte da sociologia da 

tecnologia: 

" ... a noy3.o de 'trajet6ria tecno16gica' pode ser tomada facilmente como significando que uma 
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vez que uma mudanl(a tecnol6gica tern inicio num dado padrao definido, (por exemplo, pela 

seleyiio de urn paradigma particular), seu desenvolvimento e posteriormente determinado par 

foryas tecnol6gicas [ ... ] uma trajet6ria tecnol6gica pode ser vista como uma profecia auto

cumprida. Os padr5es de mudanya tecnol6gica sao persistentes, em parte, porque os 

tecn6logos e outros creem que serao persistentes." (MacKenzie, 1992:31-2). 

0 alcance outorgado a noyiio trajet6ria nesta tese niio remete, em nenhuma de suas aplicay5es, a uma 

"naturalizayiio" da mudanya tecnol6gica. Como coloca a seyiio 'relay6es s6cio-t6cnicas', esta mudanya 

carece de sentido "fora" das relay6es sociais em que se gera. Para superar o determinismo linear das 

noc5es de trajet6ria presentes na matriz econ6mica, prop6e-se (no ponto 2.3.3.) a DOI(iiO 'trajet6ria 

s6cio-t6cnica' 

Urn inconveniente, no plano pnitico, da utilizayao do conceito 'trajet6ria' e que a informaya.o 

sabre atividades tecnol6gicas na Argentina se encontra em series incompletas, ou fragmentada em 

estudos de caso ou setoriais. Portanto, sua aplical(iiO em (re)construy5es racionais deve ser 

extremamente cuidadosa. Para tanto, se explicitar8. em cada aplicayiio o alcance da mesma. 

Normalmente, esta aplicayiio niio supera o caniter de hip6tese, sustentada em infortna9iio 

fragmentaria. 0 potencial explicative compensa, contudo, a fragilidade ernpirica de (re)constru'(6es 

realizadas nestes termos. 

Tambern e importante notar que, ao introduzir, nas explica~es, conceitualizay5es realizadas 

em tennos de trajet6rias, aparecem "vazios", "discordfulcias" ou "disfuncionalidades" significativas, 

que alertam sabre a necessidade de estudos especificos, exigindo atenl(iio para alguns aspectos 

pontuais dos processes inovativos. Tamb6m permitem registrar 'convergSncias' em distintas trajet6rias 

(par exemplo, setoriais) que fazern pensar ern comportamentos generalizados ou na existencia de 

fatores de incid€ncia mU.ltipla. 

0 usa mais intensive de descrii(Oes em tennos de trajet6ria se realiza no capitulo 3 (atividade 

dos atores tecnol6gicos). Nos capitulos 4 e 5, se utiliza para explorar a incid€ncia (positiva, neutra, 

negativa) das politicas econOrnica e de C&T sabre as trajet6rias tecnol6gicas dos atores locais). 

Finalmente, a conceitualizayao em termos de trajet6ria estrutura o capitulo 6. 

2.3.1.5. Rela~Oes 'user-producer' e 'learning by interacting' 

0 papel do usufuio como fonte de inoV3.1(0es foi originariamente explorado por E. Von Hippel 
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(1976 e 1979), que gerou uma teoriza9ao sabre o 'usmirio ativo' nos processes de mudan9a 

tecnol6gica. 

Nos anos subseqiientes, a percep9ao do caniter sistemico e multidirecional da inova9io se 

expandiu, e este relacionamento recebeu maier aten9iio. Esta conceitualiza9iio converge com a 

relev§.ncia outorgada aos processes de aprendizagem na dinfunica inovativa. Desta convergencia 

deriva o conceito 'learning by interacting', cunhado por Bengt-Ake Lundvall (1985, 1988). 

"A inovayao de sucesso e em grande medida dependente de cantatas persistentes e pr6ximos 

entre usuiuio-produtor. 0 que, para 0 ponte de vista do usuario, e simples learning by doing 

pode ser, para o ponte de vista do produtor learning by using de seus produtos, o que lhe 

penni tid. fabricil-los melhor [ ... ] Assim, a inova9ao do usuario e o produtor de urn produto 

dado e dependente do learning by interacting entre partes ligadas, por fluxes de bens e 

servi>os." (Andersen e Lundvall, 1988: 12). 

Neste sentido, a interayao usuario-produtor constitui uma forma especifica de rede de 

conhecimentos vertical (Corona, 1994). 

As rela96es 'usuario-produtor' nao se geram, segundo a coloca9io de Lundvall, em qualquer 

Iugar ou circunstiincia de intercambio de bens de uso: 

" .0 learning by interacting e dependente de tempo e espayo. Os canais de comunicayio 

serao nonnalmente reforyados no tempo, mas apenas sob certas condiy5es. Sao necessaries 
c6digos comuns de conduta, confianc;a mUtua entre as partes, etc. Podem desenvolver-se 

informalmente entre firmas independentes ou atraves da integrayio vertical de corporay6es. 

[ ... ] Outre meio de facilitar learning by interacting eo estado-nayio. Ao nivel nacional, 

encontramos os mecanismos politicos mais efetivos de regula9ao, urn mercado de trabalho 

relativamente fechado e wn mercado de capital potencialmente fechado. Ademais, as rela¢es 

usuario-produtor sao facilitadas por linguagem, cultura, padronizayao nacional e urn extenso 

conjunto de organizayOes formais e informais." (Andersen e Lundvall, 1988:12). 

A aplica9io de urna racionalidade puramente instrumental -rnaximizadora de lucros 

econdmicos- passa, para Lundvall, a desempenhar wn papel negative para as atividades de inovayio: 

" a aprendizagem interativa e seriamente afetada se as partes se comportam somente 

segundo uma perspectiva de citlculo e maximiza>[o. (Lundvall, 1992:47). 

" ... Lundvall argwnenta que o padrao de re~es usuario-produtor e a subst§.ncia das relayOes 

inter -fumas em terrnos de reciprocidade e resposta as necessidades da contraparte pod em ter 

efeitos dinamizadores ou irribidores. Prop5e, entao, uma tipologia de relay5es que podem 

conformar a base de aml.lises futuras e estudos de caso: rela~Oes dominadas pelo produtor e 

55 



mercados organizados pelo produtor de hens de consume; produtores que dominam usmirios 

profissionais; grandes usuaries pro:fissionais que dominam os produtores; relay5es usuario

produtor problematicas; e situay5es caracterizadas pela falta de relayOes usuario-produtor." 

(OECD, !992:77). 

Descri~fio da fun~fio no framework 

- Funyiio designada 

As relay6es usuario-produtor pennitem ennquecer a abordagem dos processes de inovayiio, 

contribuindo com elementos que revelam fatores e atores que excedem o iimbito das trajet6rias 

tecnol6gicas intemas das firmas, e ampliam as margens do locus do processo inovativo dos muros 

da finna em direyao a contextos seciais mais amples, dos quais as firmas sao parte imprescindivel. 

A busca de relay5es usuarto-produtor pessibilita determinar de que modes estas se geram, 

quem sao os ateres relevantes ou que grau de influ&lcia tern essas relay6es na configurayao de:finitiva 

das tecnologias utilizadas. Ern eutros termos, pennite ebservar a presenya de relay5es de 

retroalimentayao entre usuaries e produtores num cenario social dado. 

Sup5e-se que as relay5es usuario-produtor diferem tanto entre distintos setores produtivos 

e diferentes tecnologias, como em distintos cenfuios econ6rnicos nacionais ou regionais. As 'relay5es 

user-producer' podem resultar em urna ferramenta iluminadora para a analise das trajet6rias 

tecno16gicas locais, tanto num senti do positive (usuaries atives, adequru;ao as condiy5es locais de 

mercado, etc) como negative (usuarie estereetipade universal, hornogeneizayiio de pautas de 

consume, etc.). 

- Modo de integrayao 

As relayOes usmlrio-produtor fomecern urn elernento complernentar das arnilises realizadas a partir 

das conceituali.zafOes de 'trajet6ria tecnol6gica'. Encontram-se conternpladas dentre do modele chain

linked e pennitem enriquecer a aruilise de relay5es socio-t6cnicas. 

- Instruy5es para seu uso 

Existem diversos modes de abordar as relru;5es usuario-produtor. Os mais utilizados na presente 

anaiise sao tanto aqueles que procuram estabelecer a existencia de eperay5es de adequayao da oferta 
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:i demanda de bens (tanto de consume como de capital), quanta os que visam determinar a existencia 

de opera~Oes realizadas por parte das firmas e instituiy5es para adequar sua estrutura its demandas 

efetivas au potenciais dos usuaries. 

No capitulo 3, e analisada a incidencia da dimensao usuario-produtor na configurayao local 

das atividades de inovayao. Para isso, busca-se determinar, em especial, a incidf:ncia da "presenya" 

dos usuaries na seleyao e searching de tecnologias e identificar os distintos usuaries implicados no 

processo inovativo local (reais ou supostos). 

Da perspectiva de relay6es usuario-produtor, a amilise da influencia de importayao de 

tecnologia incorporada aparece com uma nova luz: rela~ao entre atores pr6ximos, di:fusao sem 

adequayao, adaptav5es por parte do usufuio, etc. Os processes de globalizayao e integrayao regional 

tambem podem ser analisados sob este ponto de vista. 

Nos capitulos 4 e 5, explora-se o modo e grau em que as distintas politicas econ6micas e de 

C&T contiveram esta dimensao, a fim de tentar determinar de que forma dinamizaram ou inibiram 

a dinfunica usuario-produtor local. 

2.3.1.6. PadrOes setoriais de mudan~a tCcnica 

0 comportamento inovativo das empresas nao e homogeneo. 

"0 conceito de urn pool ou stock geral de conhecimentos amite urn fa to essencial da economia 

industrial, a especificidade da firma e a natureza diferenciada da ma1oria do gasto para 

produzi-lo. [ ... ] Especificidade e urn fator essencial em inovay6es e ati\idades inovativas em 

empresas capitalistas -tanto em termos de aplicay6es funcionais como de habilidade das finnas 

para se apropriar do conhecimento por urn certo periodo [ .. ] Assurrur que o conhecimento 

tecnol6gico e ou pode ser de disponibilidade pUblica e aplicabilidade generalizada tero pouca 

base reaL" (Pavitt, 1984:348). 

Keith Pavitt propOs uma classi:ficayao taxon6mica, em que se agrupam setores industriais 

segundo padrOes de comportamento tecnol6gico. Pavitt distingui tres categorias de cornportamento 

de setores industriais: dominados pelo fornecedor, intensives em produyao e baseados em ciSncia. 

Divide, por sua vez, o segundo grupo em intensivos em escala e fomecedores especializados. Cada 

grupo apresenta diferentes trajet6rias tecnol6gicas e interage com os outros setores de forma distinta. 

Estas particularidades podem ser explicadas por diferen~s setoriais em tres niveis de caracterizayao: 

fontes de tecnologia, necessidades do usufu:io e meios de apropriayiio dos lucros. 
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a) setores dominados pelo fomecedor: este tipo pode ser encontrado em set ores manufatureiros 

tradicionais: tfucteis, coi:t:fec¢o, agricultura, construyao, papel, couro, imprensa e em muitos serviyos 

profissionais, financeiros e comerciais. Sao compostos geralmente por empresas pequenas, com uma 

debil capacidade de P&D prOpria. Sua apropriay3:o reside menos em sua vantagem tecnolOgica que 

em skills profissionais, desenho estetico, marca e publicidade. As trajet6rias tecnol6gicas podem 

definir-se em termos de diminuiyao de custos. 

Os setores 'dominados pelo fomecedor' realizam apenas pequenas contribuiy5es para sua 

tecnologia de processo ou produto. A maioria das inovay5es surge de seus fornecedores de 

equipamento ou materiais, que realizam atividades de investigayRo e ex.tensao. 

Os criterios dorninantes decorrem do nivel salarial, do preyo e performance de bens de capital 

desenvolvidos exogenamente. Portanto, nestes setores e possivel encontrar uma grande propor9io 

de inovay5es de processo produzidas pelos outros set ores. 

0 processo de inovayio e primariamente urn processo incremental, de difusao de 'best 

practices' e hens intermediaries. 

b) produ~e-intensiva: os setores 'intensives em escala' possuem duas fontes principais de inovay5es. 

Uma, e seus pr6pries departamentos de engenharia de produyao. A outra, e constituida por pequenas 

firmas fomecedoras de equipamentos e instrurn.entos, com as quais guardam uma relaya:o prOxima e 

complementar: os grandes usuaries contribuem para sua ex:periencia eperativa, testes e ainda 

recursos para o desenho para 'fornecedores especializados' de equipamento. Estes, por sua vez, 

atendem a seus grandes clientes com conhecimento especializado e constroem equipamentos para uma 

variedade de usuaries, as vezes de diferentes ramos industriais. Rosenberg (1976 [1979]) descreve 

este padrao como "desintegrayao vertical" e "convergencia tecnol6gica". 

Sao exemplos de firmas 'intensivas em escala: produyao de alimentos, manufatura de metais, 

produ~o de automat ores, vidro, cimento. A fabricaya:o de instrumentos e equipamentos mecanicos 

eu electr6nices especializades exempli:ficam o grupo de 'fomecedores especializados'. 

Os 'fornecedores especializados' realizam trajetO:rias tecnol6gicas diferentes das realizadas por 

seus usuaries; as :firmas em geral sao pequenas; suas atividades de inovayao sao normalmente 

informais, menos orientadas a reduyao de custos de produyao em processes, e mais dirigidas a 
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melhoria de performance do produto. 

0 modo em que ambos os tipos de finna se apropriam de vantagens tecnol6gicas varia 

significativamente. Para os grandes produtores, os inventos nao tern maier importfulcia. A lideranya 

tecnol6gica e o resultado da capacidade de desenho, planejamento e operayiio de processes 

produtivos continuos de grande escala ( cimento, produyao de aliment as), au de integrayao ern grande 

escala de sistemas de montagem ( automotores, hens eletr6nicos de consume). A lideranya e mantida 

atraves de reserva de know how e segredo das inovay6es de processo, registro de patentes, e por 

inevitil.veis atrasos na irnitayiio. Para os 'fornecedores especializados', segredo, reserva de knaw haw 

de processo e atraso na imitayiio niio funcionam no mesmo senti do. 0 sucesso competitive depende 

mais dos skills especificos da firma, refletidos em continuas melhorias no produto e da habilidade para 

responder as necessidades dos usuaries_ A apropriabilidade deriva da acumulayiio de skills, em parte 

tacitos. 

c) baseados em ciencias 

Este grupo inclui as indllstrias eletr6nicas e grande parte das quimicas. A inovayiio esta diretamente 

vinculada a avanyos cientificos. As atividades de inovayiio estao formalizadas em laborat6rios de 

P&D. Uma grande proporyao de seus produtos entra em outros setores como hens intermediaries e 

suas empresas tend em a ser grandes ( excetuando os produtores altamente especializados ). 

Como mostrado par C. Freeman (1982), o desenvolvimento de ondas sucessivas de produtos 

e derivado de desenvolvimentos previos ern ciencia, ern particular sintese quimica e bioquimica no 

caso da indUstria quimica e eletromagnetismo, ondas de ril.dio e fisica de estado sOlido nas indllstrias 

el6trica e eletr6nica. Dada a sofisticayio dessas tecnologias, a entrada de outras finnas no setor e 

bastante dificil. 

As firmas realizam diversas estrategias de apropriayao, em geral combinadas em urn mix 

diferenciado por :finna ou setor: patentes, segredo, atraso relative de imitadores, skills especificos de 

cada firma. 0 registro de patentes e importante em quimica fina. Em componentes eletr6nicos, a 

dinamica de aprendizagem de economias de produyao e a velocidade da mudanya tecnol6gica tern 

constituido urna barreira a entrada de imitadores. 
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Vinculos inter-setoriais 

A dinamica de interc3.mbios tecnol6gicos nao e isomorfa para o conjunto dos setores: 

" ... As firmas 'dominadas pelo fornecedor' tomam a maier parte de sua tecnologia das de 

'produyao-intensiva' e das 'baseadas em ciencia' _ Estas Ultimas tambem transfer em tecnologia 

as 'intensivas em produyao'. As 'baseadas em ciSncia' e as 'produylio intensiva' recebem e 

transferem tecnologia dos 'fornecedores de equipamentos especializados'. Os set ores pod em 

evoluir de 'dominados pelo fornecedor' a padr5es de 'produtor-intensivo' como resultado do 

acesso de firmas individuais a grandes mercados, e por invers5es aut6nomas ou induzidas em 

bens de capitaL" (Pavitt, 1984:364) 

Em outros termos, os 'intensives em cietlcia' sao geradores de inovat;:5es e se aproximam das 

instituiy5es geradoras de conhecimento cientifico. Os 'fomecedores especializados' sao transmissores 

e propagad.ores de progresso t6cnico atraves de inovay5es de produto. Os 'intensives em escala' tern 

urn papel difusor relativamente menor. Os 'dominados pelo fornecedor' sao fundamentalmente 

receptores de tecnologia. (Furtado, 1994) 

A partir de estas dinfunicas intersetoriais, Pavitt coloca uma serie de padr5es de 

comportamento inovativo setoriais diferenciados. Algumas dos mais significativas sao: 

- Os investimentos nos setores dominados 'pelo fomecedor' e 'produyao-intensivos' estimulam a 

inovaylio em departamentos de engenharia pr6prios e nas firmas 'fomecedoras de bens de capital' 

- Existe uma rela¢o positiva entre inovay3.o de produto e setores com atividades de P&D e intensives 

registros de patentes; e negativa em setores de grandes :firrnas que destinam seus recursos a inovayOes 

de processo, tamanho de planta, concentray5.o industrial. 

- Nos setores 'dominados pelo fornecedor', as empresas e volumes de produ~ao sao relativamente 

reduzidos, e a inovayao provem do fornecedor. Em setores 'produyiio-intensivos' a maier parte das 

inovayOes de processo sao realizadas in house. Igual comportamento pode ser esperado em setores 

'baseados em ci€ncia'. 

- Existe uma rela~a.o positiva entre a propor~a.o de tecnologia de processo gerada in house e o 

tamanho da firma e a planta. A proporyao de tecnologias de processo desenvolvidas pelas empresas 

se relaciona negativamente com o tamanho absolute do mercado de equipamentos de processo, e 

positivamente como grau de concentral(iio de vendas do setor usmirio. 

- Von Hippel (1982), par outre lado, destaca que o balai1.9o entre desenvolvimentos in house e 

recurso a fornecedor upstream depende da prospectiva de lucros dos usmlrios de equipamentos. 
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- 0 grau de diversificaya:o tecno16gica do output se associa positivamente como tamanho da firma. 

-Segundo Nelson e Wmter (1982), em industrias com altas taxas de mudanl'll tecnol6gica, incerteza 

em resultados das invers5es em atividades de inovayao e amplas probabilidades de apropriar 

vantagens inovativas, existem fortes tend&tcias de concentray§.o de atividades produtivas e inovativas. 

De acordo com a analise de Pavitt, este fenOmeno aparece claramente apenas nos setores 'baseados 

em ciencia', nao nos 'dominados pelo fomecedor' nem nos 'produyao-intensivos'. 

- Ao comparar os setores 'baseados em ciencia' e 'fomecedor especializado' e possivel registrar 

diferenyas na diversificayao e desenvolvimento fundados nos skills pr6prios, a favor dos primeiros. 

Os segundos dependem mais de seus clientes para informayao, teste, desenho e desenvolvimento dos 

produtos, mas encontram maiores dificuldades para se apropriar dos lucros da inovac;ao. 

Descri~io da fun~io no framework 

- Funyao designada 

0 uso da tipologia de K. Pavitt, aiem das necessarias adequay5es ao contexte local, pennitinl a 

aruilise de racionalidades diferenciadas por setor produtivo, caracteristica fundamental, dado que seria 

inadequado dispor de instrumental analitico que conduza a vis5es monoliticas. 

"A transposiy1io da classificayiio setorial de Pavitt, que foi concebida pensando nas nay5es 

lideres, tern uma :funyao importante para elucidar as especificidades do desenvolvimento nos 

paises perifericos industrializados como o Brasil." (Furtado, 1994:33). 

A tipologia e utilizada com dupla fim~o: por urn lado, discriminar comportamentos e 

trajet6rias tecnol6gicas, agregadas segundo o criteria de padr5es multisetoriais; por outro, comparar 

os comportamentos locais com os de paises centrais. 

As dinfunicas intersetoriais entre os quatro grupos, descritas na teorizayao de Pavitt, podem 

implicar, no caso de sistemas de produ\2o nao integrados em escala nacional, guias para a aruilise do 

fluxo de transferencias tecno16gicas intemacionais. 

- Modo de integrac;ao 

A tipologia de Pavitt pennite "agregar" em unidades maiores comportamentos encontrados em 

estudos de caso e estudos setoriais. As trajet6rias tecnol6gicas de empresas e setores podem se 
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enquadrar em uma tipologia mais inclusiva, que permita postular sua insenyao em quatro padr6es de 

inovacao. A partir disso, e viavel a construyao de trajet6rias setoriais. Combinar na amilise estes 

padr6es com o modele chain-linked possibilita a fonnulacao de uma ferramenta analitica com poder 

explicative. 

- Instruc;6es para seu uso 

Na aplicacao prcitica da tipologia de Pavitt, parece conveniente desagregar a categoria 'intensives em 

produc1io' em suas duas subdivis6es. Assim, aparecem quatro grupos de setores segundo padrao 

tecnol6gico: dominados pelo fornecedor, intensives em escala, fornecedores especializados e 

baseados em ciencia. 

A tipologia prop6e estilizacOes de trajet6rias tecnol6gicas por grupo de setores. Para sua 

construc;ao foi tomada uma base de dados de inovac;Oes na Gra Bretanha. :E possivel que tais 

estilizay6es nao correspondam aos comportamentos setoriais locais; portanto, a aplicayao da tipologia 

sabre os estudos de caso locais permite ser colocada a prova. 

A tipologia pennite, em particular, analisar a evoluc;ao das trajet6rias tecnol6gicas das firm.as 

locais a luz da informacao quantitativa acerca de set ores mais d.inam.icos da economia ( aumentos em 

produtividade, exporta.c;6es, etc). 

A tipologia de Pavitt e a teorizac;ao dela derivada sao ferramentas utilizadas na analise do 

comportamento das firmas, realizada nos capitulos 3 e 4. No capitulo 6, se utiliza para observar como 

certas medidas de politica econ6rnica e de C&T favoreceram ou inibiram a dinfunica inovativa de 

alguns setores. 
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2.3.2. Sistema Nacional de Inova~io 

0 avanc;o dos conhecimentos em econornia da inovac;ao pode ser descrito como urn 

movirnento de convergencia de diferentes instrumentos explicativos sobre urn eixo virtual esboyado 

por alguns dos desenvolvimentos de Scluunpeter. 0 crescimento da complexidade desse instrumental 

e a posterior configura~o de uma integrayao sistemica descrevem uma trajet6ria da dimensao micro 

para a macro, em niveis progressives de agregayao, que, de certo modo, parece tamar inexorivel a 

gerayao de conceitos generalizadores. Em termos dessa trajet6ria, a enunciac;ao de conceitos como 

"paradigmas tecno-econOmicos" ou "sistemas nacionais de inova~ao" e, no minima, 16gica: 

"A teoria da inovayao se desenvolve atrav6s da inclusao de novas elementos do entomo das 

firmas no sistema te6rico. A ideia de urn sistema nacional de inovayao e o Ultimo passe nesta 

tendencia em direyao a urn conceito crescentemente complexo e abrangente." (Niosi et al, 

1993:210) 

Niosi et al (1993) apresenta uma breve sintese dessa trajet6ria, aqui esquematizada: 

I) inventor-+ emprescirio (I.!!. Schumpeter) 

2) individuo -t organizayiio [firma] (2'. Schumpeter) 

3) organizayiio -t mercado [modelos demand-pul{j (Schmookler) 

4) papel das organiza.y6es de P&D dentro das grandes firrnas (Freeman) 

5) papel das interayoes intrafinna [learning by doing (Arrow)] (Von Hippe!) 

6) natureza sistemica das inovayOes (Gille) 

7) papel da base cientifica e tecnol6gica (Mowery e Rosenberg) 

8) papel do estado (Nelson, Rothwell e Zegveld) 

9) alianc;as t6cnicas e colaborayao inter-firmas (Mariti e Smiley, Fisfeld e Hackl.isch) 

IO) inovayao "estruturalrnente determinada" [fatores econ6micos e politicos -externos- sabre 

a firma] 

0 usa do conceito 'sistema nacional de inovayao' (SNI) foi rapidamente di:fundido durante a 

Ultima d6cada. A versatilidade do termo possibilita sua aplicayao a diferentes objetivos de 

investigayao e gerayao de informac;ao. Os estudos realizados sabre inova.;ao enfrentam o desafio de 

explicar par que nos estudos comparativos ( e na mais evidente das observay5es) e possivel encontrar 

diferenyas no ritmo e orienta.;ao de din§micas inovativas nacionais. 

"0 conceito SNI signi:fica urn esforyo para explicar a taxa e direyao da atividad.e inovativa" 

(Niosi eta!, 1993:208) 

Os diferentes trabalhos realizados a fun de outorgar maier defini.;ao, unidade e confiabilidade 

ao conceito, apesar de terem permitido aprofundar e explicitar alguns aspectos, inicialmente t<icitos 



ou implicitos, nao parecem ter possibilitado o surgimento de urn consenso geral. 

Na estrutura do framework, o conceito 'sistema nacional de inovar;3o' ocupa uma espar;o 

central. Por isso, esta ferramenta deve ser tratada com cuidado especial. Dada a existencia de 

diferentes conceitualizar;5es de SNI, e imprescindivel urn trabalho de adequar;ao do conceito, a fim 

de determinar o alcance, contelldo e uso que sera adotado. Neste ponte, o objetivo sera revisar os 

esforr;os desenvolvidos ate agora, e para isso se comparara:o as diferentes perspectivas apresentadas, 

destacar alguns problemas para o uso do conceito como ferramenta analitica e adequ<i-lo as 

necessidades da presente pesquisa. 

Autoria do conceito 

Em cifficias sociais e usual que o primeiro enunciador de urn conceito seja consagrado como 

sen do seu autentico au tor. Claro que isto nem sempre e simples. Alguns conceitos sur gem de tal 

modo que e extremamente dificil realizar definiyOes tax.ativas deste tipo. Este parece ser o caso de 

SNI. 

-em urn manual da OECD, o conceito est3. atribuido a Freeman (OECD, 1992:87); 

- Nelson afinna que Freeman, Lundvall e ele mesmo comer;aram a utiliz3.-lo (Nelson e 

Rosenberg, !993:20); 

- Lundvall afuma que a ideia data de F. List, e a primeira explicitat;ao foi realizada por 

Freeman, colocando a si mesmo a posteriori (Lundvall, 1992: 17}; 

-em Niosi eta!. (1993:208) a patemidade e atribufda a Lundvall. 

Sabre a autoria apenas parece clara que: 

- o conceito se vincula diretamente aos desenvolvimentos em economia da inovayao 

realizados no SPRU (Sussex); 

- a autoria, dividida entre Freeman e Lund vall, recai provavelmente para o primeiro (dado o 

que foi indicado pelo segundo); 

-em principia, Nelson havia come~do a utilizar o conceito depois daqueles (talvez devido 

ao grau de difusio alcanyado por Nelson (1993) alguns lhe atribuam a autoria do conceito ). 

No entanto, de fato, este e urn assunto secundario. Nao somente parse tratar de urn problema 

relativamente aned6tico de 11direitos autorais", mas porque dizer "sistema nacional de inovayao" nao 
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implica necessariarnente estar falando sabre a mesma coisa. 

Defini~Oes 

E possivel apontar diferentes definiy5es do conceito SNI. Como podeni se observar no 

pequeno grupo das definiy5es mais usuais que foram selecionadas, e possivel reconhecer uma s6rie 

de elementos comuns (instituiy6es, interay6es) ao red or da atividade de gerar e difundir inovay6es 

dentro das fronteiras de uma nayao. Por6m, par tnis desta aparente homogeneidade, tarnb6m e 

possivel vislumbrar uma serie de divergSncias sutis, perceptiveis nos aspectos enfatizados em cada 

uma, ou em como estao discriminados os elementos constitutivos do sistema, ou, its vezes, na maneira 

como se enunciam as interay6es sistSmicas. 

"A rede de instituiy6es nos setores pUblico e privado cujas atividades e interay5es originam, 

importam, mod.ificam e difundem novas tecnologias pode ser descrita como 1Sistema nacional 

de inova10iio" (Freeman, C., 1987:1, cit. em OEC.D, 1993:80) 

11 
•• os modemos sistemas nacionais de inovayao sao institucionalmente complexes. Incluem 

tanto instituiyOes como universidades dedicadas a gera_cao de conhecimento tecnol6gico 

pUblico como fundos e programas govemamentais. Firmas privadas com fins lucrativos sao 

o corayao deste sistema." (Nelson, 1988:309-11) 

" .. para prop6sitos de policy-making os elementos componentes tipicos a considerar de urn 

sistema nacional de inovayao incluem: 

- capacidade nacional de P&D [universidades e instituiy5es do setor pUblico] 

- componentes do sistema de inova.yao inseridos nas firmas [laborat6rios de P&D, engenharia 

de desenho, etc] 

- instituiy6es educativas e de treinamento[ ... ] 

- institui,oes cientificas e de policy-making" (OECD, 1992:81) 

" ... urn sistema de inovay8.o estci constituido por elementos e relay6es que interagem na 

ptoduyao, difusao e usa de conhecimento novo e economicamente Util; urn sistema nacional 

reime os elementos e relay6es localizados nas -ou enraizados dentro das- fronteiras de urn 

estado-na,a:o." (Lundvall, 1992:2) 

"Urn Sistema Nacional de Inovayao e o sistema de interar;iio entre firmas privadas e pU.blicas 

(grandes ou pequenas), universidades, e agendas govemamentais orientadas a produyao de 

ciSncia e tecnologia dentro dos limites nacionais. A interayao entre estas unidades pode ser 

tecnica, comercial, legal, social e financeira, sendo que o objetivo da interayao e o 

desenvolvimento, proteyao, :financiamento ou regulayao de nova ciSncia e tecnologia." (Niosi 
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et a!, 1993 :212) 

0 grau de diferenciayao perceptivel entre as definiy5es 6 insuficiente para aprofundar uma 

analise de tais diferenyas, e mais insuficiente ainda para determinar as derivay5es metodol6gicas de 

suas divergencias. Faz-se necessaria, entao, ampliar o raio de observayao e estendS-lo das definiy6es 

as distintas abordagens que lhes deram origem. 

Diferentes abordagens 

Ern todos os textos que realizam aportes te6ricos sabre o conceito SNI, e passive} encontrar 

uma introduyao que reitera, ao menos parcialmente, a trajet6ria sintetizada em Niosi et a1 (1993). 

T ados os aut ores descrevem na primeira parte de seus artigos os conceit as bAsi cos da microeconomia 

da inovayRo como urn passe previa, necessaria para chegar ao conceito rnais abrangente. Em outras 

palavras, todos os que trabalham com o conceito o enunciam a partir de urn mesmo tronco te6rico. 

As diferenc;as, entao, nao pa.recem explidveis como imanentes a economia da inovay3.o (pelo 

menos, definindo esta por seus conceitos b<isicos). 

Realizando uma primeira generalizaya:o, e possivel diferenciar que, mesmo partindo de uma 

coincidencia inicial, os autores apresentam divergCncias em: 

- maneiras distintas de enfatizar alguns conceitos da economia da inovayiio (em tudo o que 

esta poderia ser considerada como uma unidade) 

- formas distintas de configurar as explica\X)es, colocando elementos diferentes como eixo dos 

sistemas : finnas industriais (Nelson), redes coordenadas de instituiyOes (Freeman), inter

relayOes usuario-produtor ou instituiyOes vinculadas a inovayiio (Lundvall), por exemplo. 

TambCm e possivel detectar diferenyas na seleyiio de 'fates relevantes': desde privilegiar a 

natureza das empresas industriais com fins lucrativos (Nelson) ate atribuir urn papel 

secundario as operay5es de P&D informal (Niosi et al.). 

Ainda assim, estes argumentos nao parecem ser su:ficientes para explicar o tipo e o grau de 

algumas divergSncias. Par tril.s de algumas diferenciacOes aparece outre tipo de ex.plicacOes. 

Explicay5es que se vinculam aos elementos te6ricos extemos aquila que em tennos restritos pode 

se denominar economia da inovayao. A seguir, pretende-se estabelecer uma serie de niveis em que 

as conceitualizayOes de SNI divergem. Este exercicio permitini definir de urn modo mais clara o 
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alcance semfultico e metodol6gico que tern sido outorgado ao conceito SNI no framework. 

Trajet6ria conceitual das abordagens 

A fun de observar algumas das diferent;;as nas abordagens dos distintos autores considerados 

foi efetuada uma seleyiio de fragmentos de artigos. A observayiio direta das diferentes trajet6rias 

conceituais para chegar a conceitualizayOes em termos de 'sistema nacional de inovayiio' parece mais 

explicita - e, relativamente, imparcial - que a redayiio de urn texto que se refira a elas indiretamente. 

a) B. A. Lundvall 

"Assumimos que a aprendizagem tern Iugar em conexio com atividades rotineiras de 

prodm;io, distribui,-:io e consumo e produz importantes inputs para o processo de 

inova~io. A experi.Sncia cotidiana dos trabalhadores, engenheiros de produyiio, e 

representantes de vendas in:fluenciam a agenda deterrninando a diret;;iio dos esforyos de 

inovayiio. Estas atividades produzem conhecimentos e id6ias, conformando inputs cruciais 

para o processo de inovayiio [ ... ] Tais atividades incluem learningwbywdoing (Arrow, 

1962), learning-by-using (Rosenberg, 1982) e /earning-by-interacting (Lundvall, 1988)" 

(Lundvall. 1992:9) 

Adotar a perspectiva de SNI colocada par Lundvall, centrada nos processes de learning, 

sup5e vantagens substanciais ao utilizar o conceito como instrumento analitico para observar 

dinfunicas de inovayiio em paises perif6ricos. Frente a alternativas centradas em inovay5es radicais, 

os SNI perifericos parecem se caracterizar par processes de aprendizagem incrementais, baseados 

em inovay5es menores. 

"A analise toma como ponto de partida duas importantes caracteristicas de uma 

economia industrial: o desenvolvimento de urn alto gran de divisio vertical do trabalho 

eo car.iter de ubiquidade e penetra~o generalizada das atividades de inova~io. Uma 

parte substancial das atividades inovativas tern Iugar em unidades separadas dos potenciais 

usucirios das inova~Oes. Argumentaremos que a separa9iio entre usuaries e produtores no 

processo de inova~, sendo urn 'fato estilizado' da modema sociedade industrial (capitalista 

ou socialista) tern importantes implica~Oes para a teoria econOmica. [ ... ] Os aspectos 

interativos do processo de inova~io podem ser estudados em diferentes niveis de 

agrega~iio." (Lundvall, 1988:349) 

A conceitualizat;;ao de Lundvall propOe claramente o carciter interativo do processo de inovayiio e 

destaca a possibilidade de realizar estudos em diferentes niveis de agregayao para estudar o 

fenOmeno, aspecto perfeitamente adequado ao funcionamento do framework. 
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"A inter-dependencia entre produ.;io e inova.;io legitima tomar o sistema nacional de 

produ.;ii.o como ponto de partida para definir sistema nacional de inova.;ii.o. Mas a 

divisiio do trabalho no sistema de inovayiio niio e simplesmente urn reflexo da divisiio do 

trabalho no sistema [de produyiio]. Algumas partes do sistema de prodw;:iio seriio mais 

produtivas em termos de inovayiio que outras." (Lundvall, 1988:362) 

A diferen«;:a de outras abordagens, em que o SNI aparece como resultado final da agregayiio 

da atividade inovativa setorial, na conceitualizayiio de Lundvall o Sistema Nacional de Produyiio e 

tornado como ponte de partida da aniili.se. Esta abordagem implica uma op«;:iio metodol6gica 

fundamental. 0 SNI e irredutivel a seus elementos componentes. 0 importante no SNI niio e tanto 

a caracteristica individual de carla componente, e sim as rela.y6es, o tipo e o grau de integrayao entre 

OS mesmos. Uma coisa e afirmar que e adequado realizar analises de diferentes niveis de agregayiio 

para o estudo de urn SNI e outra diferente -e indesejivel- f: colocar que o SNI, enquanto sistema, f: 

redutivel a esses niveis. 

"Primeiro, no nivel micro, a estruru.ra de prodw;:ii.o define conjuntos de relay6es usmirio

produtor, as quais condicionam o alcance e direyiio do processo de inovayiio. Segundo, a 

forma institucional que caracteriza essas relayOes -e, especi:ficamente, os elementos de 

organizayii.o nestes mercados- re:fletem as caracteristicas do processo de inova.yiio. Terceiro, 

o arranjo institucional, uma vez estabelecido, afetanl a taxa e direyiio da inovayiio. Quarto, 

uma interessante dimensiio da relayiio usuirio-produtor e a questao da distfulcia em espayos 

culturais e geogritficos.[ ... ] a estrutura produtiva e o arranjo institucional definem 

conjuntamente urn. sistema de inova.;ii.o e permitem, ao mesmo tempo, compreender os 

microfundamentos de 'sistemas nacionais de inova~;ii.o'." (Lundvall, 1992:10) 

Este panlgrafo pennite observar claramente a que niveis se refere Lundvall como "desagregiveis" na 

an3lise. Apesar de concordar com a diferenciayiio, se difere no presente trabalho quanto aos pianos 

de integrayiio e interayao. Urn abordagem que realize a priori esta diferenciayiio entre estrutura de 

produ«;:3.o, forma institucional, arranjo institucional e caracteristicas dos espayos culturais e 

geograficos, em particular, mesmo supondo uma ordem de planes explicativos, f: contradit6ria com 

o caniter complexo do objeto abordado, na qual niio se reconhecem, ao menos a priori, esses niveis 

de generalidade causal crescente. Por outre lado, conforme a anaLise de Lundval~ tende-se a 

identi:ficar a ~o usufui.o-produtor como o eixo do SNI. Considera-se que mesmo sendo urn plano 

de rela¢es que niio pode ser deixado de lado no estudo de urn SNI, niio esgota a complexidade da 

dinftmica socio-tf:cnica. Em outros termos, a ancilise nao deve se restringir a perspectiva usuario-
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produtor, que reduz a abordagem a dimensao dos atores tecnol6gicos mais diretamente implicados 

com a produ~iio de arte:futos e servi~os. No entanto, de uma perspectiva estritamente 'econOmica', 

isto pode parecer adequado, mas seria excessivamente restritivo para urn framework que tern por 

objeto analisar dinfunicas de inova~ao que incluam aspectos politicos e s6cio-tecnicos. 

"0 sistema nacional de inova~ao tern duas estruturas b3.sicas: a de produ~ao e a 

institucional, que integram urn todo sistemico e estabelecem as condi~Oes para o 
processo de inova~o. 0 citado sistema detennina as dimens6es do sistema s6cio-econ6mico 

que afetam as capacidades de aprendizagem e os processes de inov~ao. Tambem detennina 

suas economias de comunicavao, sua combinay§.o de racionalidades dominantes, suas 

preferencias quanta ao usa do tempo, sua tendencia a tratar its pessoas em forma especifica 

ou universal, apenas para mencionar algumas das dimens6es mais importantes." (Johnson e 

Lundvall, 1994:704) 

Como e possivel observar neste trecho, ao incluir no SNI o plano institucional, a ana.Iise nao pode 

eludir pianos que excedem a dimensiio usuirrio-produtor. Para a!em desta acepyiio, e necessaria 

problematizar a dinfunica de 'determin~iio' do todo sabre as partes que o par<igrafo afirma. Par dois 

motives: a) parece errOneo colocar a esfera 'nacional' como plano suficiente para 'determinar' o 

COmportarn.entO dos atores, b) a ideia de que 0 todo 'determina' OS elementos internes 6 uma forma 

talvez clara, porem epistemologicamente equivocada de mapear rela~Oes em sistemas complexes 

(voltar-se-a a esta discussiio no ponte 2.3.5.) 

"0 primeiro passe para o desenvolvimento do conceito dos sistemas nac10nais de inovayao 

e analitico e concebe as inova.yOes como wn processo social e interativo em urn entomo social 
especifico e sistemico. 0 segundo passe, o nacional, tern urn car3ter diferente. Que a 
intenyiio se centre nos sistemas nacionais mais que nos locais, regiona1s ou transnacionais) 

nio se deriva de uma compreens3o meramente teOrica da ino\"a~io, mas de 

considera~Oes sobre hist6ria econOmica: as n~Oes-Estado tern sido importantes porque 
tern pennitido a cria~o de entornos sociais e econOmicos propicios para o processo de 

inova~ao. Ademais, centrar o enfoque nos sistemas nacionais reflete uma escolha 

pragm&tica e politica: a maior parte da informa~iio estatistica se gera no pais e as 

politicas econOmicas em materia de inova~o tem-se formulado e formulam em grau 
consideni.vel, em dependencias nacionais." (Johnson e Lundvall, 1994 695-6) 

Este aspecto da conceitualizac;iio de Lundvall e central para explicar o alcance do conceito SNI 

adotado nesta tese. Ao considerar a inova¢o como fenOmeno s6cio-hist6rico e inevit<ivel considerar 

a atividade dos atores tecnol6gicos em sua natureza hist6rico-socia1. A escolha do alcance nacional 

doframeworkniio implica entender a atividade inovativa "global" como o resultado da somat6ria das 
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dinfun.icas nacionais. 0 nacional se configura como uma topologia ( espacial e entre at ores) na qual 

as a¢es inovativas adquirem urn sentido detenninado, situado. Uma questao e analisar o fen6meno 

da inovaya:o em abstrato, em modelizay5es estilizadas, e outra e procurar compreender o que 

aconteceu em urn cenario social determinado. Nesta segunda direyao, a abordagem de Lundvall se 

apresenta especialmente adequada. 

B) R Nelson 

"Desde o comeyo da Primeira Guerra Mundial o laborat6rio de investigaya:o industrial se 

converteu no principal locus de avanyo tecnico nas indUstrias quimica e eletrica. [ ... ] Existem 

diversas razOes para que os laborat6rios de P&D, antes dos laborat6rios universit3rios 

ou govemamentais, tenham sido o principal locus na maioria dos campos (mas na:o em 

todos). Primeiro, para orientar uma atividade de P&D fiutiferamente e necessaria informayio 

detalhada sabre suas vantagens e inconvenientes e areas onde os esfon;os possam resultar em 

grandes beneficios econ6micos. Este conhecimento tende a residir naqueles que usam a 

tecnologia, geralmente finnas e seus clientes e fomecedores. Adicionalmente, as firmas 

industriais tendem a desenvolver no tempo capacidades para fazer certo tipo de P&D que, 

ainda que baseadas em conhecimento cientifico pUblico, transcendem o mesmo ao se basear 

tambem na pnitica. 

Segundo, para tirar proveito da inov~ao e necessaria a integrayao da atividade e planificayao 

de P&D, produyao e marketing, o qual tende a ocorrer com maior efetividade dentro de uma 

organiza¢o que realiza tudo isto par seus pr6prios meios." (Nelson e Rosenberg, 1993:9-1 0) 

Na abordagem de Nelson e Rosenberg as finnas industriais com fins lucrativos sao 

consideradas o eixo dos sistemas de inovayao. Colocam o resto sob o subtitulo 'Outras instituiy5es', 

destacando em particular o papel das universidades em atividades de formayao de pessoal altamente 

quali:ficado e investigayao (b<isica). Esta forma de compreender as dinamicas inovativas tende a 

centralizar a atividade das empresas produtivas, mas, ao mesmo tempo oculta ou toma secundarias 

as atividades de outros atores (aspecto este ja abordado ao mencionar as limita¢es do modelo chain

linked). Par outro lado, favorece uma interpretayiio particular do conceito SNI, como "sistema de 

interrelayOes entre instituiyfies produtivas e de investigayao e desenvolvimento", que a) se apresenta 

restritivo para a analise de dinamicas complexas, niio lomitadas ao plano de relay5es 

interinstitucionais, e b) se aproxima perigosamente a tratar o SNI como sistema nacional de Cifulcia 

e Tecnologia. 

c) M. Cimoli e G. Dosi 
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"Alguns estudiosos que se definem como evolucionistas ou institucionalistas tern proposto 

que se analise a relaf[o entre a microeconomia da tecnologia e os sistemas nacionais de 

produ~ao e inova~ao. [ ... ]Em geral todas as correntes de investiga~ao tern alguns aspectos 

em comum, entre os que sobressaem -para parafrasear a Richard Nelson- os processos de 

coevolu~io da tecnologias, as organiza~Oes empresariais e as institui~Oes" (Cimoli e 

Dosi, 1994:669) 

0 aspecto 'coevolutivo' da inovar;ao entendida como processo social surge do interesse 

particular pelo funcionamento das amllises do framework em termos de dinfunica das rela~6es tecno

econOmicas -e s6cio-tecnicas. Evidentemente, esta coevolm;:ao se gera em cemirios concretes. Urna 

maneira de 11recortar" estes ceruirios a fun de realizar amilises das coevolu~6es e em termos de SNI, 

o que nao implica que esta dimensao analitica seja sufi.ciente para compreender dinimicas globais. 

" tres blocos importantes definem as especificidades dos sistemas nacionais de 

produ~io e inova~io: 

a) Existe a ideia de que as empresas sio urn depositi.rio crucial (ainda que nao exclusive) 

de conhecimento, em grande medida imerso em suas retinas operacionais que se modifi.cam 

no tempo devido A mudanya das normas de comportamento e estrategias (como as decis6es 

no campo da investiga¢o e suas decis6es relativas a sua integrar;ao vertical e a diversifica~ao 

horizontal) 

b) As empresas estio inseridas em redes de vinculos com outras empresas e tambem 

com organiza~Oes nio lucrativas (como organismos pU.blicos, por ex.). Estas redes ou sua 

carfficia incrementam ou limitam as oportunidades de cada uma das empresas para melhorar 

sua capacidade para resolver problemas. 

c) Os sistemas nacionais incorporam tambem uma no~io geral sobre os 

comportamentos microeconOmicos em um conjunto de rela~Oes sociais, regras e 

obriga~Oes politicas. Inclusive, em uma escala micro adequada, as trajet6rias tecnol6gicas 

podem origi.nar urn conceito em grande medida social [ ... ] baseados na observ~ao de que os 

mercados nao existem, ou nao funcionam, fora das regras e institui~Oes que os estabelecem, 

e que 'a estrutura institucional da economia determina urn padriio distinto de vinculos e 

incentives' que define os interesses dos participantes e as vezes da forma a seus 

comportamentos e os canaliza" (Cimoli e Dosi, 1994:676) 

Esta forma de situar as relar;Qes internas no funbito de urn SNI dado e urn pouco mais abrangente que 

a realizada por Lundvall. E. de particular interesse o esclarecimento realizado por Cimoli e Dosi sobre 

a inexistencia de mercados abstratos, fora das regras e instituiy6es que os estabeleyam. Parte do 

trabalho analitico desta tese esta orientado a estabelecer os modos em que as institui~5es politicas 

e as regras de mercado influiram sabre as din§micas inovativas dos atores tecnolOgicos locais. 

"A importancia da dimensao institucional e evidente nos padr6es da mudan~ tecnol6gica nas 
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escalas micro e macro. Na micro, as tecnologias tern se incorporado em grande medida a 

instituic;5es particulares, as empresas, cujas caracteristicas, normas de decisa.o, capacidades 

e comportamentos sao fundamentais para determinar o ritmo e a direyiio do avanyo 

tecnol6gico. Por sua vez, as empresas estio incluidas em redes que se relacionam entre 

si e com outras entidades iostitucionais, desde institui~Oes governamentais ate 
universidades. 

Desta perspectiva coevolutiva que vincula tecnologias, empresas e instituic;Oes, deve-se 

admitir que existe uma rela~o bidirecional entre as estruturas do mercado (representadas 

pela distribuic;ao das caracteristicas estruturais, como o tamanho da empresa, a concorrencia 

inovadora, a propriedade e as caracteristicas persistentes de conduta) e os pad rOes da 

aprendizagem tecnolOgica. Os diferentes ritmos das aprendizagens influem na habilidade das 

empresas para sobreviver e crescer; dessa maneira afetam as estruturas industriais. Assim, 

qualquer estrutura particular -definida por determinada distribuic;ao das caracteristicas 

indicadas- influi e restringe o que as empresas podem e estao dispostas a aprender e a rapidez 

com que podem faze-lo" (Cimoli e Dosi, 1994:673) 

Esta forma de apresentar as relac;Oes partes/todo parece mais adequada que a adotada por 

Lundvall. Esta tese visa estudar a din§mica das redes locais ( e sua vinculac;ao com as "globais") e 

identificar as formas em que as caracteristicas da estrutura local influenciaram e restringiram a 

atividade inovativa. 

"Urn dos vinculos macro mais diretos relaciona o desenvolvimento dos sistemas 

educativo e cientifico com a capacidade de aprendizagem de cada tecnologia nos 

diferentes setores [de Pavitt] Obviamente cada setor tern suas especificidades. Por exemplo, 

no setor 'dominado pelo fomecedor' e no de 1fomecedor especializado', o grau de 

alfabetizac;ao e as habilidades da forya de trabalho sao muito importantes. assim como as 

habilidades e a competencia tecnica dos engenheiros [ ... ]Nos setores intensives em escala, 

aparentemente tambem ten\ irnportancia a inclusao de administradores capazes de dirigir com 

e:ficiencia organizac;Oes complexas. Nos setores baseados em ci€:ncia. a qualidade da 

educa.c;ao superior e a capacidade para investigar sao obviamente importantes 

Assim, os padr5es de aprendizagem setorial e a capacidade nacionaJ geraJ se acoplarn de 

maneira dinfunica mediante os fluxes de insumo-produto e as extemaJidades especificas de 

cada entomo. Nio e possivel pensar que a capacidade e os incentivos que surgem do 

sistema nacional de inova~io sejam simplesmente o resultado da soma dos fatores 

mencionados. 

A complexa organiza~io de externalidades, interdependencias e incentivos e um 

componente implicito que determina a amplitude e potencialidade de cada sistema 

nacional." (Cimoli e Dosi, 1994:681) 

Este par3.grafo pennite compreender melber o alcance outorgado no framework ao usa da tipologia 

de Pavitt como ferramenta analitica. Permite tambem desagregar comportamentos por setor a partir 
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da perspectiva de dinarnicas diferenciadas de inovayao, por6n niio implica que a dinfunica do SNI seja 

redutivel a simples soma das dinfunicas inovativas setoriais. Contudo, e de notar que os autores 

tendem a destacar pennanentemente os aspectos microeconOmicos da inovaya:o. No entanto, os 

aspectos macro aparecem como 'funcionais' para explicar 'alguns pontos parciais' dos aspectos micro, 

cedendo importante poder explicative aos aspectos micro para responder por alguns comportamentos 

macro. Mesmo sendo l6gico para a construyao do pensarnento da economia da inova~tao, nesta tese 

nao se atribui preerninSncia a priori is atividades rnicroeconOmicas sobre os aspectos analiticos 

macro, dado que nao se entende estes Ultimos como o "entomo" no qual surgem as primeiras. 

d) J. Niosi et al. 

"A id6ia [de SNI] na:o apenas esta enraizada em desenvolvimentos teOricos mas tarnbem na 

advertencia de que em todos os paises industrializados tern instituiyOes muito diferentes 

gerando inovay5es. Estas diferenyas correspondem a uma s6rie de fatores: 

1) tamanho do pais: diversificayao ou especializayao 

2) papel no sistema mundial: P&D militar 

3) recursos naturais: mat6rias primas, fontes energ6ticas 

[ ... ] Tamanho, agenda de industrializa~, e recursos naturais, combinadas com outros 

fatores econOmicos, culturais, sociais e politicos produzem diferentes SNI. Estes fatores 

sao frequentemente determinantes de Iongo prazo da taxa e direyao das atividades de 

inovayao. Assim mesmo, os desenvolvimentos tecnol6gicos sao acumulativos e produzem 

padr5es estaveis de inova~tao." (Niosi et a1, 1993:214) 

A diferenya de outras abordagens, em que se omitem definiyOes metodol6gicas, e destacil.vel 

em Niosi et al. a clara intenc;ao de definir o instrumental analitico, em particular quais elementos 

considerar a fim de constituir a 11identidade de Iongo prazo 11 de urn SNI. A sCrie de elementos aqui 

enunciada tern sido especialmente concebida para descrever o funcionamento do SNI argentino. A 

agenda de industrializayao parece ter repercutido particularmente sabre a dinamica inovativa local. 

Urn modo alternative de explicar a especificidade e a dependCncia da trajet6ria de urn SNI 

6 basear-se na natureza do conhecimento tecnol6gico, afirmam Niosi et al. Desta perspectiva, 6 

necessaria observar que esse conhecimento: 

1) e de caniter local: o conhecimento apresenta-se crescentemente ineficaz para lidar com situay5es 

mais e mais diferentes das originais 

2) consequentemente, e especifico: 0 locus da especificidade e a firma instituiyiio produtiva 

3) e acumulativo, e pode ser t3.cito ou codificado 
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Estes fates implicam que o estado do conhecimento tecnol6gico de urn grupo de instituiy5es ern urn 

memento dado e dependente da trajet6ria. 

As instituiy5es responsitveis pela gerayio de conhecimento codificado sao as mais importantes 

para deterrninar o desempenho de urn pais como inovador. A base de conhecimento local, titcito, 

especifico e acumulativo tende a diferenciar firmas. Avanyos ern conhecimento bitsico cientifico e 

tecnol6gico tendem a constituir urn set comum e unificado para todas as instituiy5es participantes. 

(ref Niosi et al, 1993:219-20) 

0 esforyo de integrayio de aspectos micro em dinfunicas abrangentes, em uma perspectiva 

sistSmica, realizado por estes autores, resulta particularmente adequado para as caracteristicas e 

alcance do framework. 0 elemento 'dependSncia da trajet6ria' oferece urn potencial explicative que 

sera explorado nesta tese, como urn fio condutor da amilise, ao Iongo dos diferentes capitulos. 

Defini~Oes amplas e restritas de 'inova~io' e 'SNI' 

Evidentemente, SNI e urn conceito abrangente. Mas o quanto e abrangente? 

Uma vez mais e possivel registrar diferenyas. Em dois pianos: definiyiio de 'inovayao' e do prOprio 

'sistema nacional de inovayao'. 

-Defini~io de inova~io: 

a) J. Niosi et ai 

"N6s estarnos interessados aqui em inova~iio consciente, feita racionalmente, realizada 

por organiza~Oes de P&D, nio em inova~Oes aleat6rias, contingentes, do tipo das que 

tern Iugar no transcurso normal da produ~o. Assumimos que esta Ultima via de inovayao 

tern urn menor impacto na atividade econ6mica, e que a rnaior parte desta permanece 

protegida pelo segredo e e menos difundida no sistema produtivo 11 (Niosi et al, 1993:110) 

A opyao per focalizar os SNis em atividades de inovayao radical restringe o alcance da 

analise, especialmente ern caso de abordar SNis de paises perifericos. Por isso, nao assumimos a 

posi¢o analitica de Niosi et al. Em outros termos, estarnos interessados em todo tipo de inovay5es 

e, em particular, em inova.y5es menores, tanto realizadas em unidades form.ais de P&D como aquelas 

acumulativas realizadas informalmente durante o transcurso do processo produtivo (learning by 
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doing e teaming by using). Realizar uma distinyiio a priori implicaria pensar a dinfunica inovativa 

como uma ayiio isolada, restrita a atores especificos, ern mementos particulares da prodw;ao. 

Praticamente, significaria assurnir, oeste ponte, uma posiyiio contniria a que se considera adequada 

para analisar dinfunicas sociais de inovayao. 

b) R. Nelson 

11Consideremos o tenno 'inova~o'. Neste estudo interpretamos o tenno em sentido bern 

mais amplo, para abranger o processo mediante o qual as firmas orientarn e pOem em pritica 

desenho de produtos e processes de manufatura que sao novas para elas, se nao 

universalmente, para a nay1io. Fazemos isto por diferentes raz6es. Primeiro, as atividades e 

os investimentos associados com a introduyao pioneira de novos produtos ou processes, e 

aquelas associadas com permanecer lideranya do grupo, ou catching up, sao menos facilmente 

distinguiveis do que comumente se sup6e. Al6n disso, o inovador schumpeteriano em sentido 

estrito, a primeira firma em colocar urn novo produto no mercado, nao e, frequentemente a 

firma que em Ultima instancia se faz com as maiores rendas associadas it inovayiio. Segundo, 

grande parte do interesse em capacidade inovativa e sobre comportamento econOmico, 

e aqui e certamente o conceito abrangente, mais que o restrito (us determinantes de ser 

o primeiro) o que importa. Isto significa que nossa orientayiio nao se Iimita it conduta das 

finnas que se encontram na fronteira tecnol6gica rnundial, ou em instituiyOes que realizam as 

investigayOes rnais avanyadas, mesmo que em alguns paises o foco esteja posto ai; trata-se 

de considerar o con junto de fatores que influem nas capacidades tecnoiOgicas nacionais" 

(Nelson e Rosenberg, 1993:4) 

Uma definiyiio ampla de inovayiio parece muito rnais adequada para wna aruilise de SNI que 

uma restrita, como a anterior. Note-se que, em particular, o carater de "prirneiro inovador" 

schumpeteriano se rnostra problemAtico para a analise de dinfunicas a escala nacional. 

c) B. A. Lundvall 

. II inovayao e urn processo acumulativo de mao dupla. Por wn lado, e evidente que ate a 

rnudanya mais radical combina elementos do conhecimento desenvolvido muito tempo atras 

[ ... ] A perspectiva acumulativa descreve porque o processo de inovayiio e irreversivel e esta 

deterrninado por sua trajet6ria. [ ... ] As experiencias passadas afetam a capacidade do sistema. 

[ ... ] Por outre, e precise reconhecer que toda inovayiio radical se realiza por etapas na 

econornia. 0 efeito econOrnico da primeira entrada de uma inovac;.ao dessa natureza seni 

rnuito limitado. Porem, os usuaries potenciais seriio poucos, porque o novo produto sera 

demasiado caro em relayao com sua utilidade limitada. :E a difusao da inovayiio entre os 
usuaries que buscam a vanguarda, e a retroalimenta91io que isso implica o que torna possivel 

depurar a inova~ao original e incrementar a populayiio de usuaries potenciais. 

Dai que ao desenvolver o conceito sistema de inova~:io n:io seja muito conveniente 

distinguir entre inova~o e difusio. Neste trabalho se define o sistema como algo que 

compreende todos os elementos que contribuem para o desenvolvimento, a introdu~io, 
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a difusio e o uso de inov~Oes. Urn sistema de tal natureza inclui na:o apenas universidades, 

institutes t6cnicos e laborat6rios de investigru;::ao e desenvolvimento, mas tambem elementos 

e relayOes aparentemente distantes da ciSncia e da tecnologia. Por exemplo, o nivel geral de 

educayao, a organizaQ3.o trabalhista e as relay6es industriais tern crucial import3ncia nas 

inovay6es de produtos, assim como tambem os bancos e outras instituiQOes para financici-las." 

(Johnson e Lundvall, 1994:696-7) 

Ampliar o alcance de inovayao ao ponto de abolir as diferenQas entre 'inovaQlio' e 'difusao' 

sup5e vantagens e inconvenientes para utilizar o conceito SNI como ferramenta analitica. :E que, se 

por urn lade, e certo que toda difusao implica agregar urn contelldo inovativo em urn sistema 

produtivo dado, e que, ern particular, nos SNis perif6ricos, grande parte das inovaQ5es se devem rnais 

a operay5es de 'di:fusao' que de 'inovaQ3.o' stricto sensu; por outre lado, este grau de ambigiiidade 

irnplica o risco de nao diferenciar fen6menos de diferente natureza e ocultar a atividade inovativa 

stricto sensu, que e efetivamente realizada na periferia. Por isso, apesar das vantagens, parece 

conveniente restringir o alcance do conceito de inova~o num SNI periferico a perspectiva mais 

ortodoxa de inova~Oes maiores e menores_ Os fen6menos de difusao podem ser contidos dentro 

das descriQOes dos processes inovativos sem, para is so, ter que suprimir as fronteiras de definiQftO 

entre fenOmenos de 'difus:iio' e 'inovaQ:iio'. 

-Defini~ao de SNI: 

a) R. Nelson 

. "as em geral, e. algo artificial tratar de descrever e analisar urn sistema de inova~o de 

uma na~o como algo separado de seu sistema econOmico, defmido em sentido amplo, 

ou descrever as politicas concernentes a inovafYiO como separadas daquelas prOprias 

a economia, educafYio e seguridade nacional. As descriy5es dos sistemas nacionais de 

inovaQao que serao apresentadas nos pr6ximos capitulos, apesar de concentradas em 

institui~Yiies e mecanismos antes indicados, irio inevitavelmente mais alf:m." (Nelson e 

Rosenberg, 1993:11) 

Nelson define o SNI a partir das rela~Oes entre instituiQOes. A acep~ao de uma maior 

amplitude e dada pelo reconhecimento da inevitabilidade de que entrem em jogo outras rela~Oes que 

excedem aos mecanismos e instituiyOes em primeira inst3.ncia considerados constitutivos. 

A id6ia de incorporar no framework o conceito SNI na:o irnplica de maneira alguma que 

"existe" urn sistema SNI diferenciado de urn Sistema Produtivo. Sob qualquer enfoque, esta e uma 
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abordagem err6nea. Nao se trata de "sistemas" diferenciados, agregados dentro de urn grande 

11 Sistema Nacional", e sim de urn conjunto complexo de atividades e atores configurados a luz de 

algumas ferramentas analiticas particulares. Nao se trata, portanto, de "ir mais alem" na amil.ise, como 

colocam Nelson e Rosenberg, mas de compreender a atividade inovativa em sua natureza hist6rico

social. Os SNI apenas sio "reais" enquanto objetos construidos por uma dada perspectiva 

analitica, como recorte particular de urn continuum diverso e complexo. 

De toda forma, na pnitica, a proposta de Nelson e mais abrangente que sua definiyao inicial, 

fato que ele explica como urn 'efeito de foco': 

"Niio se pode tra~ar uma linha que separe claramente estes aspectos da estrutura 

institucional de uma na~iio que se vinculam com a inova~io em sentido restrito 

excluindo todo o resto, e ainda contar uma histOria coerente da inova~i.o em sentido 

amplo.[ ... ] 0 enfoque restrito para o que definimos como urn sistema de inova~t3.o tende a 

especifici-lo setorialmente. Mas ao ampliar o foco, os fatores que fazem a comunalidade 

aparecem com for~a ante nossos olhos, e estes definem os fatores intersetoriais dentro 

de urn pais." (Nelson, 1993:518) 

A aplicayao do framework procura estes dois aspectos: 'setorialidade' e 'comunalidade'. 

Contudo, nao se tenta estabelecer nenhum tipo de "equilibria" entre as duas perspectivas. Em 

principia, considera-se que os aspectos setoriais respondem a caracteristicas que Nelson denominaria 

'comunais'. Mais que isso, considera-se que os comportamentos 'setoriais' podem ser utilizados para 

esclarecer certos comportamentos 'comunais'. E prOprio dos SNI se desenvolver no plano 'cornunal' 

e 'intersetorial', antes que pela somat6ria de comportamentos 'setoriais'. E. de notar que, em alguns 

exercicios que aplicam a conceitualiza~iio SNI, a setorialidade tern sido privilegiada sabre a 

comunalidade. Isto pode ser explicado, ao menos em parte, pelo efeito gerado pelos instrurnentos 

analiticos da economia utilizados e pela disponibilidade de estudos econOmicos setoriais. Para esse 

instrumental, os comportamentos 'setoriais' sao mais facilmente abordaveis que os 'cornunais' ou 

'intersetoriais'. Po rem, ser mais facil nao irnplica necessariamente ser "o Unico correto". 

b) J. Niosi et al 

"Urn Sistema Nacional de lnova~i.o eo sistema de intera~io entre firmas privadas e 

pUblicas (grandes ou pequenas), universidades, e ag@ncias governamentais orientadas 

a produ~o de ciencia e tecnologia dentro dos limites nacionais. A interayao entre estas 

unidades pode ser tE:cnica, comercial, legal, social e financeira, sendo o objetivo da intera~tao 

o desenvolvimento, prote~iio, financiamento ou regulayao de nova ciencia e tecnologia" 
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(Niosi et al, 1993:212) 

Em consonancia com sua defini~ao restrita de inova~tao, Niosi et al. atribuem ao SNI um 

sentido restrito as interar;5es entre instituiy5es orientadas (explicitamente) a produyio de (nova) 

ciencia e tecnologia. Percebe-se que, apesar de incluir interay5es "sociais", excluem do SNI aqueles 

atores n1io vinculados diretamente com atividades de C&T. Na perspectiva de Niosi et aL, SNI se 

aproxima, como na perspectiva de Nelson, a Sistema Nacional de P&D. 

c) B. A. Lundvall 

" .. podemos fazer uma distin~io entre sistema nacional de inova~iio em sentido restrito 

e em sentido amplo. A definiylio restrita poderia incluir organizar.;;5es e instituiy6es 
envolvidas em searching e exploring -tais como departamentos de P&D, institutes 

tecnol6gicos e universidades. A defini-;:ao ampla, que segue a perspectiva te6rica apresentada 

anteriorrnente, inclui todas as partes e aspectos da estrutura econ6mica e o arranjo 
institucional que afetam a aprendizagem, assim como tambem as atividades de searching e 

exploring- o sistema produtivo, o sistema de mercado e o sistema financeiro, que 
representam, por sua vez, subsistemas nos quais a aprendizagem tern Iugar. Determinar em 
detalhe quais subsistemas e institui~5es sociais devem ser incluidos, au excluidos, na aruilise 
do sistema e urn objetivo que envolve tanto aruilise hist6rica como consideray5es te6ricas. 

[ ... ]a perspectiva te6rica e tambf:m importante. A defini.;i.o am pia do sistema usada oeste 

livro reflete a importincia atribuida a aprendizagem interativa como base para a 
inova~i.o. Urn 'modelo linear de mudan.;a tecoica' -onde as inova.;Oes tecnicas sao 

assumidas como continuidade mecinica de esfo~os cieotificos e esfor.;os de 
investiga.;ao dentro das firmas- poderia definir o sistema de inova~;3o de modo mais 

restrito e identifid.-lo com o sistema de P&D. 

[ ... ] uma defini~ao do sistema de inova~ao deve ser, ate certo grau, aberta e flexive~ tendo 
em conta quais subsistemas devem ser incluidos e quais processes devem ser estudados. Disto 
decorre que n3.o podemos nos fixar a uma Unica abordagem do sistema de inovayio como se 
fosse a Unica legitima. Perspectivas te6ricas diferentes iluminam diferentes aspectos do 
sistema." (Lundval1, 1992:12-3) 

Lundvall define SNI de urn modo mais abrangente. De fato, lida da perspectiva de Lundvall, a 

defini~ao de Nelson se aproxim.a a descrita como mais restrita. A maier amplitude de Lundvall 

aparece: a) porque adota uma defini~ao de inova~o rnais ampla, b) porque centraliza a ana.Iise nos 

processes de aprendizagem e c) porque to rna como 'ponto de partida' para a ancilise o sistema 

nacional de produ~ao. Par outro lado, Lundvall parece preocupado par ni.o perder de vista a 

unicidade e visi.o de conjunto dos processes de inovayi.o da perspectiva SNI. 

Ao Iongo desta tese tern sido adotada uma defini~ao ampla de SNI, no sentido daquele 
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proposto por Lundvall. A definiyao restrita de SNI sup5e uma s6rie de restriy5es analiticas jil 

indicadas anterionnente. E interessante observar a rela~o mostrada par Lundvall entre 'concepy5es 

lineares de processes de inovayRo' e 'de:finiyOes restritas de SNI' (assimililveis a 'sistema de P&D'). 

V€-se que, ern caso de ter adotado neste framework uma definiyao restrita de SNI, o resultado seria 

incompativel com a aplicayao dos modelos chain-linked e socio-technical constituencies. 

"A arnilise especifica das relay5es entre usuario e produtor pode ser considerada parte de urn 

principia mais geral: a aprendizagem e a inovayao sao processes interativos profundamente 

arraigados nas relac;6es entre pessoas e organizay5es. [ ... ] Conceber a aprendizagem como 

o processo econOmico mais importante irnplica integrar na an3lise os elementos sociais e 

culturais. De maneira especifica, os sistemas de inovapio devem ser analisados como 

entidades tecno-econOmicas e tambem sOcio-culturais." (Johnson e Lundvall, 1994:697) 

Em resposta a esta colocayao de Lundvall foram incorporadas ao framework ferramentas 

analiticas orientadas a focalizar relac;Oes s6cio-t6cnicas e politicas, e processes de constituiyao 

ideol6gica dos sujeitos (ver o item 'Vinculayao com outros elementos' dentro desta seyao, para 

maiores detalhes). Ainda que nao se correspondam estritamente como campo amplo de relay6es 

"s6cio-culturais", permitem aprofundar a analise evitando a ambigiiidade desta categoria. 

Grau de explorar;3o do car3ter sistemico do conceito 

NRo basta falar de 'sistemas nacionais de inovac;Ro' para dar conta das relac;5es e dinamicas 

sistemicas que se geram em seu interior. Por outro lado, isto nRo esclarece a que tipo de sistemas se 

estil fazendo referc3ncia. A revisao da posic;ao de distintos autores pennite comprovar o grau de 

divergc3ncia alcanyado neste sentido: 

a) R Nelson eN. Rosenberg 

"Logo estit o tenno 'sistema'. Ainda que para alguns a palavra signifique algo que e 
conscientemente desenhado e construido, isto esta lange de nossa orientac;ao. 0 conceito se 

refere ao grupo de instituir;Oes cujas a~Oes determinam o comportamento inovativo, no 

sentido indicado acima, das f'umas nacionais. Nao se produz nenhuma hip6tese acerca de 

que o sistema foi em algum sentido desenhado conscientemente, nem que o grupo de 

instituiy()es envolve operac;Qes conjuntas uniformes e coerentes. 0 conceito de sistema alude 

a um grupo de atores institucionais que, juntos, desempenham o papel protagonists ao 

inftuenciar o desempenho inovativo. 0 conceito abrangente de inov~ao adotado nos forc;a 

a considerar mais alem que os simples atores que fazem investiga~ao e desenvolvimento. Urn 

problema com a definir;ao abrangente de inovac;ao e que nao prove urn guia sabre 0 que deve 

ser incluido e o que deve ser deixado fora no sistema de inovac;ao." (Nelson e Rosenberg, 
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1993 :4-5) 

b) B. A. Lundvall 

" 6 obvio que o sistema nacional de inova<;:ao e urn sistema social Uma atividade central 

no sistema de inova.yiio 6 aprendizagem, e aprendizagem e urna atividade social, isto implica 

intera96es entre pessoas. E tamb6m urn sistema dinimico, caracterizado por 

retroalimenta~ao positiva e reprodm;io. Frequentemente, os elementos do sistema de 

inovayio ou se reforyarn mutuamente em promover processes de aprendizagem e inova.yao, 
ou, ao inv6s, se combinam em constelay()es bloqueando tal processo. Causa~io acumulativa 

e circulus virtuosos e viciosos sao caracteristicos dos sistemas e subsistemas de inovayao. 

Outre importante aspecto do sistema de inovac;:§.o se relaciona com a reprodu<;ao de 
conhecimentos de individuos ou agentes coletivos ( atraves da recordac;:ao) [ ... ] Do dito ate 

aqui depreende-se obviamente que os sistemas nacionais de inovat;ao sao sistemas abertos 

e heterogeneos. 11 (Lundvall, 1992:2,4) 

c) J. Niosi et al 

" ... o conceito implica que os elementos sisternicos dentro das econornias nacionais sao mais 

importantes que os elementos extra-nacionais". 

Nos SNls, os vinculos entre os elementos sao: 

- fluxos financeiros 

- vinculos legais e politicos 

- fluxos tecno16gicos, cientificos e inforrnativos 

- fluxos sociais 

A T eoria Evolucionista 6 originariamente schumpeteriana (papel das inovayOes para estimular 

desenvolvimento econ6mico de Iongo prazo ), e se bene:ficiou com os aportes de outras disciplinas: 

biologia, teoria dos sistemas, irreversibilidade terrnodinamica (sistema aberto: intercfunbio de materia, 

energia e inforrnayao como entomo), e teoria da organizayao. 

A adot;io da concepy3.o sistemica gera a incorporay[o de alguns elementos chave nas 

teoriza<;Qes dos processes inovativos: 

1- complexidade crescente 

2- multiestabilidade: diferentes estados-na<;[o, mesmo partindo da mesma configurayao 

institucional, podem tenninar com diferentes configurayOes (represent<ivel mediante 

diagramas de bifur<:a9iio) 

3- indetenninat;ao em proxi.midade de uma transiyao 

4- dependencia da trajetOria: o resultado da transiyio depende da trajet6ria seguida para 

alcan9ar o estado final (Arthur) 

5- a transiyao de urn sistema aberto e irreversivel (nao e possivel retomar ao estado anterior 
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do sistema sem introduzir alguma mudan~a no entomo). 

(ref. Niosi eta!, 1993:211;217-9) 

"Nan e urn tipo de institui~ao a que cria urn sistema mas a existencia simult§.nea e o padrao 

de intera~ao de uma serie de institui~Oes, e o feedback que elas recebem do entomo que as 

rodeia. Este padrao de intera~o deve ser tal que o output de carla tipo de institui~ao deve ser 

refor~ado pela operat;ao de outras instituiy6es relacionadas. Deve haver certo tipo de 

coerencialsinergia entre ao menos algumas das institui~Oes que constituem urn sistema 

nacional de inova~ao [ ... ] podemos representar urn SNI atraves de uma rede de 

institui~Oes, onde as intera~Oes representam vinculos entre diferentes nOs da rede. As 

redes podem ser de diferente complexidade e intensidade de intera~io. Uma transi~io 

entre diferentes SNis implica uma reestrutura~io radical das redes existentes, 

determinada por uma mudan~a nas institui~Oes participantes e/o dos vfnculos entre 

elas." (Niosi eta!, 1993:218-9) 

A preocupayao por explorar a dimensao sistemica do conceito SNI e pouco perceptivel em 

Nelson. Talvez par isso, atribui a definiyffo abrangente de inovar;ao, e nao a ado~ao do conceito 

sistema em si, o problema de determinar o que deve ser incluido e o que nao nos SNis. 

Lundvall explora com maior profundidade a dimensffo sistemica. Define SNI como sistema social 

(questao relativamente problem<itica que excede o alcance deste trabalho), e caracteriza-o como 

aberto e heterogeneo, incluindo em sua estrategia explicativa algumas das dinfunicas indicadas pela 

teoria geral dos sistemas (ver Von Bertalanffy, 1990) incorporando-as a ana!.ise de fenOmenos 

inovativos. 

A maior explorayao das potencialidades explicativas da concepcao SISH~mica se encontra -

entre os artigos analisados- em Niosi et al. Ademais, do que foi evidenctado ate aqui, vale destacar 

que o resto do artigo continua operando coerentemente sob esta concepcao :"\ao somente utilizam 

a no~o de sistema como unidade de analise, mas incorporam a explicac;ao de 'mudancas de sistema' 

dentro desta perspectiva geral. Os indicadores usuais (patentes, importa~ao de bens de capital, 

licenyas, etc.) sao tratados nestes termos. 

0 caniter sistemico par defini~ao do SNI torna este conceito -especialrnente assumindo os 

desenvolvimentos de Niosi et al. a respeito- "naturalmente" adequado para o estudo de dinamicas 

inovativas, dai sua incorporalj:ao ao framework. No transcurso da tese, este cariter sistemico sera 

explorado permanentemente, constituindo uma caracteristica bisica das explicay5es dos processes 

inovativos locais. 
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Descri(:io da fun(:io no framework 

- Fum;ae designada 

Frente a possiveis obje¢es epistemol6gicas, parece necessaria realizar urn primeiro esclarecimento. 

0 conceito SNI e utilizado ao logo da tese como ferramenta analitica. Como todas as ferramentas 

utilizadas neste framework, isto implica que o resultado de sua aplicayao, neste caso a descriyiio da 

evoluyao do SNI argentino num period a dado, e uma (re )construyao racional. Niio se trata, portanto, 

da descriyao de uma entidade de existencia evidente, diferenciada a olhos vistas, de existencia 

aut6noma_ Os SNI ni'io sao 11 entes'\ au 11 aparatos" reais. Sao formas "modelicas" idealizadas para 

explicar porque alguns gropes humanes (neste case, seciedades nacionais) geram inovay6es e eutros 

nae. 

Com tude o que o conceito SNI tern de problemitico, nae foi ainda apresentada outra 

conceitualizaya:o que possua uma capacidade de canter interay6es de varies niveis de aruilise 

(econOmicos, sociol6gicos, politicos, hist6ricos, etc.) equivalente. De fato, sua prOpria ambigiiidade 

e indetermina~ao pedem apertar, paradoxalmente, certa riqueza a arullise. 

0 conceito aporta a possibilidade de realizar analise de uma perspectiva mais ampla que a 

gerada a partir de vis6es estritamente microecon6micas, sem que par isso estas devam ser deixadas 

de lado. Pelo contriuio, mais alem das dificuldades te6ricas que isto implica, o conceito denota a 

possibilidade -e a necessidade- de pensar a mudanya tecnol6gica em marcos maiores que a atividade 

"intramuros" das empresas. 

Em abordagens restritas, o nivel de interrelayOes interinstitucionais suposto pelo conceito e 

utilizivel para con:figurar uma modelizayao contra a qual cotejar os modes, tipos e ausencias de 

rel~6es dados em urn pais detenninado. 

Em abordagens mais amplas, o conceito permite abranger, em urn marco conceitual dinfunico, 

o conjunto de rela¢es interinstitucionais que efectivamente se desenvolvam em urn pais dado. Este 

segundo nivel de defini~iio pennite observar o funcionamento dessas relay6es em urn certo marco 

topol6gico, realizar seguimentos em uma sequencia cronol6gica, receber infonnayao que supere o 

nivel microeconOmico e cotejar variciveis de diferente natureza, e estudar fenOmenos sistemicos 

dinfunicos como isomorfismos, retroalimenta~6es, circulos virtuosos e viciosos, 'gargalos', 

sinergismos. Este segundo sentido e o utilizado nesta tese. 
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Por fun, mas nao menos importante, o conceito responde a uma limit~ao real: grande parte 

da informa'_;:Ro Util para estabelecer grandes sistematizay5es se encontra disponivel ern forma de 

registros de atividade nacionais, ou tern sido coletada nesses termos. 

Frente a diversidade de alternativas destacadas antes e as lirnitay6es consignadas resta urna 

Ultima observayao a fazer. Dada a complexidade do fen6meno denominado inova~ao dificilmente urna 

(mica abordagem poderia dar conta de uma 'totalidade' inacessivel. 

Conceitualizar a inovar;:ao ern termos de SNI significa urn esforr;:o orientado a considerar essa 

complexidade num nivel explicative que a tome inteligivel. Evidentemente, isto tambem signi:fica que 

a dimensao prittica do conceito implica a realizar;:ao de simplificar;:Oes, o que nao e necessariamente 

contradit6rio: 

" ... a complexidade e a uniao da simplicidade e da complexidade; e a uniao dos processes de 

simplificar;:iio que implicam seler;:iio, hierarquizar;:a:o, separar;:a:o, redur;:ao, com os contra

processes que implicam a cornunicar;:iio, a articular;:ao daquele que esta dissociado e distinto; 

e 6 0 escapar da alternativa entre 0 pensarnento redutor que niio vS mais que OS elementOS e 

0 pensamento globalista que niio ve mais que 0 todo." (Morin, 1995:144) 

- Modo de integrar;:ao 

Apesar do esforyo realizado pelos diferentes autores analisados na apresenta~iio do conceito, a 

especificar;:ao metodol6gica para colocar em pnitica do conceito SNl como ferramenta analitica 

apresenta ainda hoje uma imagem incompleta. 

Ainda que todos salientem a existencia de "aspectos s6cio-culturais", ou de "fatores 

institucionais", ou de "comunalidade", em nenhum caso se especifica como abordar o objeto de 

analise nestes sentidos. Enquanto o grau de precisao e alto no plano microecon6mico, diminui 

paulatinamente no plano meso, interinstitucional (relar;:Oes entre firmas e instituir;:Oes de P&D do 

entorno e entre instituir;:Oes produtivas e de coordenay3,o e governo }, e se restringe a sua minima 

ex:pressiio no plano macro, mais geral e inclusive. A dificuldade para estabelecer transir;:Oes micro

macro na ancilise econOmica parece refletir-se na implementar;:ii.o metodo16gica do conceito SNI. 

Sem aspirar solucionar este problema da teoria evolucionista, se procurou avanvar sobre este 

"vazio" metodol6gico. Para tal fun, foram incorporad.as ao framework ferramentas analiticas 

orientadas a abordar os pianos politico-institucionais e s6cio-culturais -incluidos, mas nao 

explicitados metodologicamente, pelos distintos autores. A plasticidade do conceito SNI tern sido 
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permelivel a esta opera9ao de integra9ao. 

A conceitualiza9ao em termos de SNI possibilita orientar a amilise de urn modo tal que o resto 

dos instrumentos analiticos possam estar contidos numa estrutura macro. Assirn, 6 possivel pensar 

que os modelos chain-linked e socio-technical constituencies, assim como a conceitualiza~io de 

ensembles sOcio-tecnicos, aplicados a escala nacional, constituem o esqueleto da 

conceitualiza~io de SNI adotada no framework. Neste esqueleto, por sua vez, se articulam os 

instrumentos orientados a revelar as rela96es tecno-econOmicas e s6cio-t6cnicas, assim como os 

instrumentos de anitlise politica e de descri9iio de processes sociais de constitui9ao ideol6gica dos 

sujeitos. 

:E neste sentido que o SNI se configura particularmente valioso, tanto por sua capacidade para 

canter conceitos mais pontuais, como por pennitir a integ:rayiio de fenOmenos de "diferente natureza" 

(sociais, politicos, econOmicos, ideol6gicos, etc.) 
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2.3.3. Relac;Oes sOcio-tecnicas 

0 desenvolvimento dos estudos sociais da tecnologia durante os Ultimos 15 anos oferece uma 

serie de abordagens que procuram captar a natureza complexa dos processes de mudan~a tecnol6gica 

(Vessuri, 1991; 1994). Em particular, trata-se de uma tentativa de revisar as conceitualizar;Oes 

anteriores a partir de uma convic~ao te6rica: e impossivel realizar distin~5es a priori entre 'o 

tecnol6gico', 'o social', 'o econOmico' e 'o cientifico'. Esta caracteristica do desenvolvimento 

tecnol6gico foi descrita como a metafora do 'tecido sem costuras' [seamless web] (Hughes, 1986; 

Bijker, Hughes e Pinch, 1987). 

"0 tecido de uma sociedade modema nao esta feito de peyas distintas, sejam elas cientificas, 

econ6rnicas, tecno16gicas ou sociais. Essas 'faces' podem ser vistas como fatos pelos atores 

ou pelos analistas." (Bijker, 1993.120) 

Em outras palavras, estes estudos tentam mostrar o car<l.ter social da tecnologia e o car<l.ter 

tecnol6gico da sociedade, gerando urn nivel de aruilise complexo: o 's6cio-tcicnico', ao contnirio das 

vis6es deterministas lineares, tecnol6gicas ou sociais, correntemente adotadas pelos analistas 

(econornistas, historiadores da tecnologia, etc.) ou pelos pr6prios atores (engenheiros, empres<l.rios, 

burocratas, oper<l.rios, etc) intervenientes nos processes de mudanya tecnol6gica. 

Tres abordagens: sistemas tecnol6gicos, a tor -rede e construtivismo social jogam urn papel 

central no desenvolvimento dos atuais estudos sociais da tecnologia. 

0 primeiro, se baseia no trabalho do historiador da tecnologia norte-americana Thomas 

Hughes. 0 segundo esta associado ao trabalho de Michel Callen, Bruno Latour e John Law na Ecole 

des Mines, Paris. 0 terceiro, iniciado pelos trabalhos te6rico-metodol6gicos de Trevor Pinch e Wiebe 

Bijker 

Apesar de ser possivel encontrar amplos territOries de coincidencia nas premissas iniciais 

destas tres abordagens, tamb6m 6 possivel verificar diferentes trajet6rias conceituais (Boczkowski, 

1996). Ao Iongo desta seyao se tentani sintetizar cada uma delas, dado que as diferentes vis5es que 

oferecem signi:ficam, para este framework, distintas perspectivas de analise das dinfutricas inovativas. 

E possivel veri:ficar na atualidade urn movimento de convergencia entre economia da inovar;ao 

e sociologia da tecnologia. Uma das express5es rn.ais claras neste sentido, realizada a a partir da 

sociologia, e a construyao do modele de representayao institucional de 'socio-technical 
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constituencies', desenvolvido por Alfonso Molina. Esta via de teoriza9iio, congruente com as 

abordagens anteriores, tenta fonnalizar as inter-rela96es entre atores de urn sistema complexo 

interativo, sem estabelecer niveis causais a priori 

Descri~iio da fun~ao no framework 

- Fun9iio designada 

A inclusao destas conceitualizay6es no framework permite analisar alguns dos aspectos antes abertos 

e ambiguamente definidos pelo instrumental gerado pela economia da inova9ao. Esta 

complementaridade adquire duas dimens6es. No plano te6rico, os desenvolvimentos das tres 

abordagens pennitem abrir a 'caixa preta' da tecnologia, e desconstruir seus elementos constitutivos, 

opera9ao insuficientemente realizada pelos instrumentos tecno-econ6micos antes considerados. 

Pennitem esclarecer o sentido de algumas afirma96es contnirias as abordagens lineares apresentadas 

no item 'Rela¢es tecno-econ6micas'. Ao explorar aspectos da complexidade do fen6meno inovativo 

incorporam, de modo interativo, a atividade de diferentes atores sociais (e ainda na.o-humanos). 

No plano pnitico, as ferramentas analiticas geradas por estes trabalhos sao particularmente 

adequadas, dado que forarn geradas 'a fim de dar conta' do carater complexo e dinfunico do objeto 

de anfilise 'mudan9a tecnol6gica'. Os aut ores tentaram 'lirnpar' seu aparato conceitual de toda carga 

detenninista a priori_ Por isso, os instrumentos gerados nao incluem ( ou pelo menos procuram evitil.

lo explicitamente) conota9()es que "deixariam entrar pela porta dos fundos" conceitualiza96es mono

detenninistas. 

Alguns dos instrumentos s~ utilizados ao Iongo do trabalho como ferramentas heuristicas 

de nossa analise. Outros, funcionarao como bases te6rico-metodol6gicas, pennitindo que as 

explica~es ensaiadas nao incorram nos erros que desejamos evitar. 0 conjunto, finalmente, pennite 

esclarecer o marco te6rico-analitico em que se desenvolve esta tese, e constitui, em tennos gerais, 

o flo condutor da analise. 

- Modo de integra9io 

De acordo com a dimensao pnitica, os instrumentos de anaJ.ise de rel~6es s6cio-tecnicas se integram 

com as outras ferramentas do framework de mU.ltiplas maneiras. Em principia, complementam os 
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aspectos ''sociais" ou ''culturais" abertos par conceitos como 'trajet6rias tecno-econOmicas', 'relay6es 

usuiuio-produtor' ou 'sistema nacional de inovayiio'. Par outre lado, permitem urn certo controle 

epistemol6gico dos sentidos abertos par outras conceitualiza96es, geradas sem ter em sua concepyiio 

as limitay5es que sup5e a aplicaya:o de urn crit6rio de 'simetria' na amilise_ 

- Instruy5es para seu usa 

Nao se p6s em pnitica. ao Iongo da investigayao, a totalidade das propostas heuristico-analiticas que 

os instrumentos da sociologia da tecnologia prop6em, mas apenas aqueles adequados aos materiais 

disponiveis selecionados, incluidos nas fontes secundarias_ Em cada caso, portanto, seni mostrado 

o tipo de aplicaya:o realizada. 

2.3.3.1. Abordagem em termos de 'Sistema tecnol6gico' 

A analise da tecnologia de Thomas Hughes se baseia na conceitualizayao da dinfunica 

tecnol6gica em termos da metifora de sistemas. Define os 'sistemas tecnol6gicos' mediante duas 

vras: por seu objeto, como sistema de resolu<;iio de problemas 

"Os sistemas tecnol6gicos solucionam problemas ou satisfazem objetivos fazendo uso de 

quantos meios siio disponiveis e apropriados; os problemas reordenam o mundo fisico em 

formas consideradas Uteis ou desejtiveis, ao menos para quem desenha ou aplica urn sistema 

tecnol6gico" (Hughes, 1987:53) 

e por seus elementos componentes (artefatos) 

"Os sistemas tecno16gicos contem diversos, complexes componentes orientados em termos 

de problema-solu~. Siio construidos e moldados socialmente. Os componentes dos sistemas 

tecnol6gicos sao artefatos fisicos [ ... ], incluem organiza<;5es (firmas manufatureiras, empresas 

de serviyos, bancos de investimentos), e componentes usualmente denominados cienti:ficos 

(livros, artigos, programas universitarios de ensino e investigay3.o). Artefatos legislativos, tais 

como leis reguladoras, tambern podem fonnar parte dos sistemas tecnol6gicos. E porque sao 

socialmente construidos e adaptados com o objetivo de funcionar em sistemas, os recursos 

naturais, como minas de carbone, tarnbem se qualificam como artefirtos do sistema." (Hughes, 

1987:51) 

A clinfunica sistemica, no Iugar dos elementos isolados, pennite compreender a orienta<;ao e o alcance 

dos processes de mudan<;a tecnol6gica: 

"Urn artefato, tanto fisico como nao fisico, funcionando como componente de urn sistema 

interage com outros artefatos, todos contnbuern de forma direta ou atraves de outros 
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cornponentes aos objetivos gerais do sistema. Se urn cornponente 6 rernovido de urn sistema 

ou se suas caracteristicas mudam, os outros artefatos, em consonfulcia no sistema, alterarao 

suas caracteristicas." (Hughes, 1987:51) 

Hughes destaca o caniter 'sociahnente construido', tanto dos sistemas como dos artefatos singulares. 

Para isso diferencia o papel dos 'construtores de sistemas' [jJ!stem builders] como os sujeitos 

dinamizadores dos sistemas tecnol6gicos: 

"Os componentes dos sistemas tecnol6gicos sao artefatos sociahnente construidos porque sao 

inventados e desenvolvidos par 'construtores de sistemas' e seus associados." (Hughes, 

1987:52) 

Ao integrar no sistema aspectos convencionalmente denominados 'administrativos', vinculados a 

atividade dos construtores de sistemas, elimina-se a necessidade de diferenciar fatores sociais dentro 

do sistema. Jit nao ha 'fatores' internes, econOmicos, sociais, politicos, mas componentes do sistema. 

Ao mesmo tempo, esta caracteristica dos sistemas de Hughes pennite explicar uma tendencia a 

inclusao de componentes do entorno no interior do sistema, verifie<ivel nos grandes sistemas 

tecnol6gicos: 

"Dado que os componentes organizacionais, convencionalmente chamados sociais, sao 

cria¢es dos construtores de sistemas -ou artefatos- a convenfl:3.0 de designar fatores sociais 

num sistema tecnol6gico como o entorno ou contexte pode ser deixada de lado.[ ... ] Os 

sistemas tecnol6gicos sao gerenciados para incorporar o entomo dentro do sistema, a fun de 

eliminar fontes de incerteza, tais como urn mercado livre. Talvez, a situafl:3.0 ideal para urn 

controle do sistema seja urn sistema fechado, na.o afetado pelo entomo. Em urn sistema 

fechado, ou em urn sistema sem entorno, os gerentes podem recorrer a burocracia, 

rotiniza9iio, para eliminar incerteza e liberdade." (Hughes, 1987:52-3) 

Dado que toda conceitualizayao em termos de sistema implica realizar uma diferenciaya.o sistema

entomo, Hughes estabelece as particulares 'regras do jogo' dos sistemas tecnol6gicos. 

"Os sistemas tecno16gicos se relacionam com o entomo de duas maneiras, uma, em que 

dependem deste, outra em que este depende daqueles. Em ambos os casas, nao existe 

intera~ entre sistema e entomo, existe simplesmente uma influ.encia unidirecional. Dado que 

nao se encontram sob o sistema de controle, os fatores de entomo que afetam o sistema na.o 

devem ser confundidos com componentes do sistema. Dado que nao interagem com o 

sistema, os fatores do entomo dependentes do sistema nao podem ser vistas como parte 

deste." (Hughes, 1987:53) 

0 aspecto de 'controle' e utilizado como criterio de diferencia~ao entre 'componentes' e 'artefatos' do 

sistema tecnol6gico 

"Os sistemas tecnol6gicos estao delimitados pelos limites de centrale exercidos par 
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operadores, sejam artefatos ou humanos [ ... ] Os inventores, cientistas industriais, engenheiros, 

gerentes, financistas e trabalhadores sao componentes, mas nao artefatos do sistema. Nao sao 

criados pelos 'construtores de sistemas', os individuos e grupos tern urn grau de liberdade que 

nao possuem os artefatos. Os modemos construtores de sistemas, sem dUvida, tendem a 

burocratizar, desqualificar e rotinizar com o objetivo de minimizar o papel da vontade dos 

trabalhadores e administradores no sistema." (Hughes, 1987:54) 

A conceitualiza¥iiO de sistemas leva Hughes a integrar e redefinir alguns dos conceitos mais usuais 

para descrever processes de mudanya tecnol6gica. Na dinfunica dos sistemas aparecem novas 

'invenv6es' e 'inventores' 

"Grupos econOmicos, plantas energ6ticas ou 13.mpadas de luz, todos sao inveny6es. 

Inventores, gerentes e financistas sao alguns dos inventores dos componentes do sistema. [ ... ] 

As invenVOes radicais tern necessariamente maiores efeitos sociais que as conservadoras, mas 

do modo em que foi de:finido aqui, sao inveny6es que niio geram componentes de sistemas 

existentes". (Hughes, 1987:55-6) 

e se tomam complexas as atividades de inova.yao, aproximando-se aos modelos interativos 

apresentados pela economia da inovay3.o. 

"As inovay6es revelam a complexidade tecnol6gica dos sistemas. 0 inventor-entrepreneur, 

junto com os engenheiros associados, cientistas industriais e outros inventores que ajudam 

a tornar o produto utilizivel, usualmente combinam o invento e os componentes fisicos 

desenvolvidos em urn complexo sistema consistente em fabricayiio, vendas e serviyos de 

manuten~o." (Hughes, 1987:64) 

Ao mesmo tempo, as atividades de transferencia e adaptayao aparecem associadas, em urn sentido 

similar ao colocado pelos desenvolvimentos da economia da inovayao, que integram num processo 

interativo inovayiio e difusao. 

"Dado que urn sistema usualmente requer adaptay6es as caracteristicas de diferentes 6pocas 

e lugares, os conceitos de transferSncia e adaptayiio estao ligados." (Hughes, 1987 :67) 

Esta ligayao, associada ao carater socialmente construido das tecnologias conduz a gerayao de formas 

de desenvolvimento tecnol6gico particulares: os estilos tecnolOgicos 

II A explorayao do tema eta transfen!ncia leva facilmente a questiio do estilo, adapta9a.o e uma 

resposta a diferentes entornos, e a adaptayao ao entorno culmina em estilo" (Hughes, 

1987:68) 

Distintos fatores induzem a apari~o de estilos 

"Os fatores que conformam o estilo sao numerosos e variAveis [ ... ] ganhar prestigio para urn 

governo [ ... ] fatores de natureza geografica [ ... ] experietlcias hlst6ricas regionais e nacionais". 

(Hughes, 1987:68) 
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Os estilos tecnol6gicos, enquanto ferramenta heuristica, permitem a realizac;ao de descriyOes 

marcadas na concepyao construtivista_ 

11 Ao aplicar o co nee ito de estilo a tecnologia se percebe a falsi dade da noyao de que 

tecnologia e simplesmente ciencia aplicada e economia [ ... ] As leis de Ohm e Joule e os 

fatores de input e output e as unidades de custo nao sao explicayio suficiente para a 

conformayao da tecnologia. Os conceitos de conformaya:o social da tecnologia e estilo 

tecnol6gico ajudam ao historiador e ao soci6logo a superar ana.Iises reducionistas da 

tecnologia." (Hughes, 1987:69) 

Diferente das conceitualizay6es que tratam os 'sistemas de artefatos' como entidades independentes 

(por exemplo, sistema energ6tico, siderUrgico, etc.), para Hughes os sistemas tecnol6gicos nRo se 

autonornizam, mas adquirem momentum. 

"Os sistemas tecno16gicos nao surgem autO-nomos, ainda depois de longos periodos de 

crescimento e consolidayao, mas adquirem momentum. Os sistemas tern uma rnassa de 

componentes U:cnicos e organizacionais; tern direy3:o e objetivos; e uma taxa de crescimento 

que sugere velocidade. Urn alto nivel de momentum causa a sensayao nos observadores de 

que o sistema apareceu autOnomo." (Hughes, 1987:76) 

0 momentum de urn sistema e explicado como uma construyao social complexa. Esta forma de 

apresentar a acumulayao em favor de uma tecnologia amplia o alcance, em termos de atores e 

recursos postos em jogo, de conceitualizay5es como trajet6ria tecno16gica e tecno-econOmica. 

11 0s sistemas maduros tern a qualidade de responder, em termos anal6gicos, a uma certa 

inercia ao movimento. A grande massa dos sistemas tecnol6gicos precede, particularmente, 

de organizac;5es e pessoas imbuidas de diversos interesses no sistema. Corporay5es 

manufatureiras, serviyos pU.blicos e privados, laboratOries industriais e governamentais, 

agSncias de fomento e bancos, departamentos de instituic;5es educativas e legislac;Qes 

reguladoras cooperam para o momentum do sistema" (Hughes, 1987:77) 

Descri~io da fun~io no framework 

- Funyiio designada 

A abordagem em termos de 'sistema tecnol6gico' sup6e uma critica e superac;ao de outras opc;Oes 

analiticas: nao e linear, nao prioriza nenhurn aspecto (econOmico, tecnol6gico, politico) 

transformando-o em :fio condutor, nao restringe a atividade tecnol6gica a urn locus privilegiado 

(empresa, laborat6rio de I&D, etc.), permite compreender o caniter complexo de construc;ao social 

da tecnologia atraves de operay5es de representac;:ao racional Por isso, a noc;ao de sistema 

tecnol6gico e Util, no plano te6rico, para a compreensao do alcance do framework. Porem, niio seni 
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utilizada COIDO ferramenta analitica, D[O 6 objetivo desta tese tamar como unidade de an3lise OS 

diferentes sistemas tecnol6gicos reconheciveis no sistema nacional de inovayiio da Argentina. Tal 

tarefa excede o alcance desta pesquisa. A metafora dos sistemas tecnol6gicos se encontrani 

subjacente as explicayOes da dinfunica inovativa. As derivay5es da adoyao da perspectiva de sistemas 

tecnol6gicos sabre os conceitos inven9iio, inovayao, etc., permitem uma maier compatibilidade entre 

as descriy5es tecno-econ6micas e s6cio-tecnicas. 

No entanto, tres dos conceitos de Hughes sao utilizados explicitamente. A vincula9iio entre 

transferencia/adapta.yao ilurnina aspectos caracteristicos das formas locais de realizar inovay6es. Par 

isso, procura-se descrever os distintos 'estilos tecnol6gicos' con:figurados pelos atores locais. A noyiio 

de 'momentum' perrnitini caracterizar a predominfulcia de alguns estilos tecnol6gicos particulares em 

conjunturas determinadas. 

- Modo de integrayao 

Os elementos te6ricos incorporados enriquecem o poder explicative dos instrumentos para analisar 

relay6es tecno-econ6micas. 0 conceito de 'momentum' e complementar as descriy5es em termos de 

trajet6ria. A noya.o de 'estilos tecnol6gicos' enriquece o aparato conceitual orientado a descrever 

formas particulares locais de gerayao e gestao de tecnologia, no sistema nacional de inovayao. 

- Instru¢es para seu uso 

A bagagem conceitual da abordagem em termos de 'sistema tecnol6gico' e excessivamente restrita 

para a explicayao de processes: 

" ... nao fornecem urn conjunto especifico de conceitos para analisar como os diversos at ores 

interagem com a tecnologia, como a avaliam e em que direyio prop5em a mudan\4 

tecno16gica" (Elzen et al, 1996:101) 

E necess3ri.o esclarecer, por outre lade, que a conceituali.za¥3.o em termos de sistema tecnol6gico nao 

e coextensiva com a de sistema nacional de inovayio. De fate, normalmente os diferentes sistemas 

tecnol6gicos excedem as fronteiras nacionais, ainda que,. ao focalizar a an3J.ise nas opera¢es de 

transferencia e adaptayio de tecnologias, respondam a caracteristicas locais. 

0 alcance dos conceitos momentum e estilo tecnol6gico sedt limitado a escala nacional, ou ainda, em 
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algwnas explicay5es que incorporem mudanyas tecnol6gicas em escala internacional, se estendeni a 

fim de compreender a forma de integrac;ao dos processes locais nos fenOmenos globais. 

Ao Iongo da tese se utilizou o conceito 'estilo tecnol6gico de inova~io' a tim de dar conta 

das diferentes formas particulares em que se desenvolvem os processes socio-t6cnicos de gerac;io de 

inovay5es. Os diferentes estilos podem se diferenciar por mUltiples elementos: 

- cemirio: em desenvolvimentos intraplanta ou unidades de P&D estatais, por exemplo 

- atores: inventores individuais, equipes de ingenieria de produyao, cienti:ficos aplicados, etc. 

- tipo de operayao tecnol6gica: engenharia reversa, retrofitting, technology blending, c6pia com 

alterac;5es, etc. 

- tipo de inovayiio: radical ou incremental; em produtos, processes ou organizac;ao 

0 uso mais intensive destes conceitos e feito nos capitulos 3 e 6, nas explicac;5es das dinfunicas 

inovativas locais. 

2.3.3.2. Abordagem em tennos de ator-rede (actor-network) 

Calion define primariamente o ator-rede por comparac;3.o com outros conceitos aparentemente 

afins, cujas restric;Oes deseja superar: 

"0 ator-rede e irredutivel tanto a urn ator isolado como a uma rede. Tais redes esta.o 

compostas por uma serie de elementos heterogeneos, animados e inanimados, que estao 

relacionados a outre durante urn certo periodo de tempo. 0 ator-rede pode se distinguir dos 

atores tradicionais em sociologia, uma categorizac;3o que normalmente exclui componentes 

nao humanos, e cuja estrutura interna e pouco assin:rilcivel a uma rede. Poretn, por outro lado, 

o ator -rede nao deve ser confundido com uma rede que vincula, de urn modo previsivel, 

elementos perfeitamente definidos e estciveis. As entidades que comp6em o ator-rede, sejam 

elas naturais ou sociais, podem redefinir sua identidade e suas relac;Oes mUtuas em qualquer 

momenta, e colocar novos elementos na rede. Urn ator-rede e simultaneamente urn ator cuja 

atividade e vincular na rede elementos heterogeneos e uma rede habilitada para redefinir e 

transformar seu prOprio material." (Calion, 1987:93) 

Frente as associac;6es homogSneas propostas pela sociologia ou pela economia, o ator-rede sup5e 

uma din§.mica de integrac;3.o de elementos e relac;Oes heterogSneas 

"Estas relac;Oes que definem a contribuic;ao de cada elemento assim como a solidez da 

constru~ao como urn todo, sao variadas. Deve-se abandonar a aniilise socio16gica 

convencional que trata de adotar a soluc;ao Iacil de limitar as relac;Oes a uma s6rie restrita de 

categorias sociol6gicas [ ... ] Nao apenas as associac;Oes estao compostas de elementos 
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heterogSneos, mas as pr6prias rela~6es sao tambem heterogCneas" (Calion, 1987:95) 

Dai que as explic~5es de processes de mudan~a adquirem urn carater inevitavelmente complexo. 

"As operayOes que levam a mudanyas na composi~ao e funcionamento de urn a tor -rede sao 

extremamente complexas. 0 grau em que uma entidade e suscetivel de rnodifica~ao e uma 

fum;:ao do modo em que a entidade em questao resume e simpli:fica uma rede em relayao a 

outra. Se representarmos uma rede gra:ficamente usando sequencias de pontes e linhas, 

deveriamos ver cada ponte como uma rede que, par sua vez e uma s6rie de pontes colocados 

por suas pr6prias relay6es. As redes refor~am-se umas its outras." (Callen, 1987:96) 

A partir da abordagem em termos de ator-rede, Calion desenvolveu urn framework para a analise de 

redes tecno-econOmicas. A seguir, descrevem-se os elementos que o integram e algumas de suas 

principais caracteristicas. 

Redes tecno-econOmicas (techno-economic network) 

Calion prop5e uma de:finiy1io tentativa de rede tecno-econ6mica 

" ... e urn conjunto coordenado de atores heterogeneos -por exemplo: laborat6rios pU.blicos, 

centres de investigayao tecnolOgica, empresas, organiza~Oes de financiamento, usmlrios e 

govemo- que participam ativamente na concepcao, desenvolvimento, producao e distribuicao 

ou difusao de procedimentos para produzir hens e servic;os, alguns dos quais dao origem a 

trans"''5es de mercado'' (Calion. 1992:73) 

As redes tecno-econ6micas aparecem, na conceitualizac;a:o de Callan, como urna derivac;ao direta do 

ator-rede 

" as redes tecno-econOrnicas nao sao redes no sentido em que estas slio nonnalmente 

definidas. Guardam uma distante familiaridade com as redes t6cnicas normalmente estudadas 

par economistas (redes de telecomunicayi)es, redes de treinamento, etc.), as que podem ser 

reduzidas essencialmente a extensas associac;6es de niio-humanos que aqui e ali vinculam 

alguns humanos entre si. Tampouco sao redutiveis its redes de atores descritas pelos 

soci6logos, que privilegiam interay6es entre humanos em ausencia de todo suporte material. 

As redes tecno-econOmicas sao compostas, mesclam humanos e n3.o-humanos, inscri~Oes de 

todo tipo, e dinheiro em todas as suas fonnas. Sua din§mica apenas pode ser entendida sob 

a forma de operac;6es de translation que inscrevem as mU.tuas determinay6es dos atores nos 

intennediarios que pOem em circula.c;ao. 0 'conhecimento destas redes irnplica a 'leitura' destas 

inscril'i)es'' (Calion. 1992:96) 

Calion distingue dois niveis de elementos constitutivos de uma rede tecno-econOmica: intermediaries 

e atores. As redes estao encarnadas por intermedi3rios, que sao postos em circular.;:ao, nas diversas 

interac6es da rede 
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" .. urn intermediario e qualquer coisa que passa de urn ator a outro, e que constitui a forma 

e a substancia da rela<;:ao construida entre eles [ ... ] temos atores que se reconhecem entre si 

em intera<;:3o. Esta intera<;:ao est:a incorporada [embodied] nos intermediaries que os pr6prios 

atores pOem em circula<;:ao [ ... ]carla intermedifui.o descreve (no sentido literario do termo) 

e conforma (no sentido de 'dar forma a') urna rede da qual e o meio e a qual outorga ordem" 

(Calion. 1992:74-5) 

Callan distingue diferentes tipos de intermediaries: 

- textos: relat6rios, livros, artigos, patentes, notas 

- artefatos tecnol6gicos: instrumentos cientificos, mciquinas, rob6s, hens de consume 

- seres hurnanos e suas habilidades [skills]: conhecimentos, know-how 
- dinheiro, em todas suas diferentes fonnas 

0 segundo elemento das redes tecno-econ6micas sao os atores 

"Par 'ator' entendemos a qualquer entidade capaz de associar os elementos listados, que 

definem e constroem (com maior ou menor sucesso) urn mundo povoado de outras entidades, 

as que outorgam uma hist6ria e uma identidade, qualificando as rela<;:5es entre elas." (Callan. 

1992:79) 

Em principia "todo intermediario pode ser urn ator" (Callan. 1992:80). Urn ator 6 diferenciado do 

resto dos intermediaries porque tern a capacidade de p6r em circula<;:ao outros intermediaries 

"E impassive! fazer urna distin<;:ao absoluta entre ateres e intermediaries, exceto peles 

mecanisrnos de atribui~ aplicades aos prirneiros: urn ator e urn intermediarie com o atributo 

de colocar os outros intermediaries em circula<;:ao. Portanto, urn ator pode ser descrito como 

urn transformador, que produz (par combina<;:ao, mescla, concatena<;:ao, degrada<;:ao, 

computa<;:ao, antecipa<;:3.o, etc.) uma gera<;:3.o N+ 1 de intermediaries par fora da gera<;:ao 

N.[ ... ] Distinguir entre atores e intermediaries nada tern de metafisica, ontologia ou filosofia 

dos direitos do homem. :E urn problema empirico cuja solu<;:3.o se encontra na observac;ao." 

(Callan. 1992:80) 

Nas redes tecno-econOmicas se integram os diferentes atores-rede vinculados 

"Uma rede pode estar formada pela agrega¢o de todos estes atores-rede policentricos, entre 

os quais os intermediaries circulam e vinculam uns aos outros." (Calion. 1992:83) 

Ao colocar em circuia<;:ao os intermediiui.os, os atores se auto-constituem em ator -rede. A opera.<;:ao 

de colocar em circula<;:ao intermediaries por parte dos atores e apresentada atraves do conceito de 

translation9
. Callan prop5e urna defini~o funcional-formal do conceito 

~as tradu!fOes para o espanhol dos textos de Latour e Calion, normalmente o conceito 'translation' aparece 

como~·. Pon!m,. nio parece conveniente adotar urn criteria similar. A riqueza de conota9fies convergentes do 

termo 'translation' e alcancada apenas parcialmente por seu substituto 'trad1!900'. Em particular, os sentidos de 

'traslaciio', 'versiio' e 'interpreta~iio', presentes no tenno ingles - e explorados por Latour e Callan· se perdem no 
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"A operayao de translation e realizada por uma entidade A sabre uma entidade B. Ambos, 

A e B, podem ser atores ou intermediiuios, humanos ou niio-humanos. 0 postulado "A 
trcmslate B" pode ter dais sentidos diferentes. Primeiro, que A fomece a B uma definiyao. A 
pode imputar a B certos interesses, projetos, desejos, estrategias, reflex6es ou id6ias a 
posteriori. [ ... ]mas isto nao significa que A tenha totalliberdade. 0 que A realiza ou prop5e 

e conseqUente com urn conjunto de series de inter-jogos de operay6es de translation, algumas 

das quais determinam as translations ao ponte de pr6-program8.-las. Estas definiy5es [de A 

sabre B], e esta e a segunda dimensao da translation, estao sempre inscritas em 

intermedi<irios [ ... ] Claramente, as translations envolvem tres termos: 'A¢ I (intennediario) 

<> B''' (Callen. 1992:81-2) 

A fim de compreender a dinamica intema e o alcance das redes, o conceito de convergencia e 

fundamental 

"0 conceito de convergencia se refere ao grau de acordo gerado por uma serie de 

translations e pelos intennedi<irios de todo tipo que operam nelas." (Callan. 1992:83) 

A convergencia opera em dais aspectos: alinhamento e coordena~io 

- alinhamento: "Uma rede comeya a se constituir quando pelo menos tr@s a to res A, B e C 

estiio alinhados (por interpostos intennediB.rios). Ha duas configuray5es bB.sicas possiveis 

neste alinhamento. A primeira corresponde a uma situa.ciio de complementaridade (que resulta 

da transitividade das relar;5es: A translate B, que translate C, portanto A translate C). A 

segunda de substitubilidade (A translate B, que tambem e translated por C, C dci uma 

defini¢o deB similar a A). 0 grau de alinhamento depende do grau de exito das translations. 

[ ... ] Falaremos de urn alinhamento forte quando, em qualquer ponto, a translation alinha os 

atores" (Callan. 1992:84) 

- coordenar;a:o: "Todas estas conven~es produzem o mesmo resultado, restringir o universe 

de atores possiveis mediante a organiza¢o das atribuiy6es e a limitar;ao do nU.mero de 

translations estabilizitveis. Proponho denominar 'formas de coordenayiio' a este processo 

regulador. Estas formas codificam as translations[ ... ] Nas redes tecno-econ6micas, diferentes 

formas de coorde~ao podem funcionar simultaneamente (mercado, confidencialidade, 

reconhecimento). Cada uma destas formas pede ser vista como urn grupo especi:fi.co de 

conveny5es que definem os regimes de translation" (Calion. 1992:86) 

A partir da combinayiio de alinhamento e coordenar;iio, Calion afi.nna que e possivel estabelecer o 

grau de convergtncia de uma rede 

"Permita-nos chamar grau de convergencia de uma rede ao indice combinado resultante dos 

graus de alinhamento e coordenaya:o. Este conceito se baseia na simples id6ia de que quanta 

maior o alinhamento e a coordenayao, maior sera o trabalho conjunto dos atores em uma 

substituto em espanhol. 
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empresa comum, sem que seu status como atores se encontre constantemente em risco. 11 

(Calion. 1992:87) 

As ana.Iises em tennos de rede tecno-econOmica respondem necessariamente ao criteria de 

historicidade dos processes de mudam;a tecnol6gica. Por isso, a conceitualiza9ao ator-rede aparece 

refrataria ao estabelecimento de universais a priori 

"Uma das vantagens de raciocinar em termos de rede tecno-econOmica e que fica clara que 

uma teoria do ator nao pode ser universal [ ... ] A ontologia do ator tern uma geometria 
variavel, e e indissoci<ivel da rede que o define, e a qual, com outros atores, contribui a 
definir. A dimensao hist6rica gera uma parte necessaria da ana.J.ise." (Callan. 1992:96-7) 

Descric;io da func;io no framework 

- Funyao designada 

A inclusao da conceitualizayao em redes tecno-econOmicas no framework permite incorporar urn 

maier grau de especificidade na descri~o de interayOes das dinfunicas inovativas. A desconstruyao 

de atividades tecnol6gicas e institucionais em termos de intermediaries e atores permite 'mapear' as 

ay5es consignadas nas fontes secundarias de urn modo nao subordinado a l6gica origirnlria de 

produyao, em geralligada a abordagens economicistas. 

Precisamente devido as limitay5es que sup5e o trabalho com fontes secundirias, nao sera 

realizada uma investigac;ao orientada a descriyB.o das distintas redes tecno-econ6micas detectitveis 

no sistema nacional de inova9io argentino. Ao inves disso, se assumiril. que as instituiy5es, os 

artefatos, as ag&.cias govemamentais, as fontes de financiarnento, etc. locais podem ser interpretadas 

a luz desta conceitualiza.c;ao. Em outros termos, da abordagem em redes serao utilizados apenas 

alguns conceitos que esclar~ os aspectos interativos das explicay5es constnlldas. entendendo que 

M intermediaries e atores rede que atuam atraves de operayOes estrategicas de rranslatwn, mas nao 

se tentani (re)construir as redes. 

A incorporac;ao adquire, entia, urn valor prioritariamente epistemo!Ogico, em termos de 

teorizayio dos processes de mudanya tecnol6gica, e apenas secundariamente metodol6gico. 

Contudo, os aspectos micropoliticos da mudanya tecnol6gica revelados pelo conceito de 

translation sao de suma utilidade para descrever a d.i:namica inovativa local dando conta das variay5es 

na constituiyao dos atores. 
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- Modo de integr~iio 

Uma das converg&lcias te6ricas destacadas no transcurso deste trabalho se encontra consignada no 

ja citado manual da OCDE "Technology and the Economy", em uma seyao entitulada: "A morfologia 

das redes e as sistemas nacionais de inovat;ao" 

"Quando e analisada em term as de rede a nor;ao de 'sistema nacional de inovar;a:o' ganha em 

subst§ncia e inteligibilidade. Os elementos constitutivos de tais sistemas e as vinculos entre 

eles podem ser identificados e pode comeyar a se detenninar o grau de organizayao dentro 
de urn conjunto coerente. 0 anilise de redes pode permitir a identificac;a:o de atores, tipo de 

infonnar;ao trocada e posir;ao ( dentro do set or, esfera de intercfunbio, economia nacional, 
etc.)" (OECD, 1992:83) 

A conceitualizar;ao em redes e utilizada para iluminar alguns aspectos das interar;Oes 

detectadas no sistema nacional de inovayao. Os criterios para distinguir processes de mudanya nas 

redes sao adotados como parte do aparato conceitual utilizado para construir explicayOes de 

alterayOes na dinfunica s6cio-t6cnica local. 

0 conceito de translation, pela sua multiplicidade, se integra em distintos pianos explicativos, 

par exemplo: na descriyao de trajet6rias tecnol6gicas, no seguimento de mudanyas no processo de 

tomada de decis6es, na estruturayao institucional, em rnecanisrnos de seleyao e transferencia de 

tecnologia. 

Os graus de convergencia sao Uteis para demarcar a coes§.o de distintos grupos de atores, a 

:firn de compreender conflitos de interesses e a dinfunica derivada de suas resolu96es. 

- Instru¢es para seu uso 

0 alcance desta abordagern, tanto como da anterior de 'sistemas tecno16gicos', apresenta limita.y6es 

quanta as precisao conceitual e caracterizayao de processes de perrnan&lcia e mudanya: 

"A abordagem oferece poucas ferramentas conceituais para nos ajudar a cornpreender como 

os atores vao tornando forrnas caracteristicas de interagir corn a tecnologia. Tudo o que 

estabelece Callan e que os at ores pod em trCUlS!ate outros atores e intermediaries ( os quais 

podem ser artefatos tecnol6gicos). [ ... ] Isto gera problemas para definir os fatores que guiam 

os atores" (Elzen eta!, 1996100) 

Por isso, pareceu conveniente cornplernentar esta abordagern corn outras afins, corn o intuito de 

alcanyar urn set de instrumentos analiticos adequado as necessidades desta investigaya.o. 
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Por outre lado, nao deve se confundir o uso das redes callonianas heterogeneas com o de 

outras redes, de caniter homogeneo, institucionais, setoriais, governamentais. 

A potencialidade da convergencia entre redes callonianas e SNI parece promissora, mas na 

pnitica sup5e muitas dificuldades. De fato, urn SNI nao e uma simples integra~ao de redes tecno

econO:rnicas nacionais 

"Urn sistema nacional de inova~ao coerente incluini necessariamente uma s6rie de redes de 

inova~ao mais ou menos coordenadas, isto nao significa que a an31ise possa ser levada ao 

nivel'macro de rede nacional de inova~ao'. A falta de informayao pode tamar tal ana.J.ise sem 

sentido. A aruilise de rede deve ter Iugar em urn nivel menor ou mais intennediario do sistema 

produtivo, dado que a rede composta nao e simplesmente urn mosaico de sub-redes. As redes 

se justap5em e interpenetram. Dependendo do tamanho do subsistema produtivo estudado 

pode haver uma ou mais redes tecno-econ6micas envolvidas em urn sistema de inovayao e, 

dependendo do campo de tecnologia, tais redes podem estar interligadas ou relativamente 

separadas. [ ... ] Urn sistema nacional de inova¢o estara composto por redes locais que podem 

estar relacionadas, au nao, com redes globais." (OECD, 1992:84) 

Tratar os SNI como redes tecno-econOmicas sup6e series riscos metodol6gicos. Mesmo sendo 

complementares no .framework, nao significa que sejam integraveis em uma teoriza~ao coerente. No 

caso argentino em particular, o grau de abertura do SNI faz pensar que as redes tecno-econOmicas 

contidas pelas fronteiras nacionais sao escassas e pouco significativas. 

2.3.3.3. Abordagem em termos de construtivismo social 

Assim como as abordagens anteriores, a construtivista social permite desenvolver urn 

framework coerente com o desejo de descrever e explicar as relay5es s6cio-t6cnicas segundo a 

metafora do 'tecido sem costuras'. Em urn exercicio de reflexividade, procura evitar que as 

ferramentas analiticas desviem a posi~ao epistemol6gica em rela~ao ao objeto: 

"Os conceitos teOricos requeridos devem ser tao heterogSneos como as atividades dos atores 

e tao 'sem costura' como o tecido sabre o qual estes conceitos devem ser aplicados [ ... ] Nosso 

framework conceitual nao deve nos induzir a realizar nenhurna distin~o a priori sabre o 

carater social, tecnol6gico ou cientifico dos padr6es especificos que se farao visiveis para 

nos." (Bijker, 1993-121) 

No 3mbito desta abordagem foram desenvolvidos uma seirie de conceitos, que nao apenas tern valor 

individualmente, mas que se integram em urn desenho de caracteristicas micro-macro. A seguir estao 

descritos estes conceitos e a forma de integra~ao. 
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Grupos sociais relevantes 

0 construtivismo social toma da Sociologia do Conhecimento Cientifico o conceito de 'grupo 

social relevante' 

"0 conceito de grupos sociais relevantes e uma categoria dos atores_ Ainda que os atores 

geralmente nao usem estas palavras, eles empregam ativamente este conceito para ordenar 

seu mundo [ ... ] Uma proposi~tao crucial no desenvolvimento do modelo de tecnologia do 

construtivismo social e que 0 grupo social relevante e tambem uma importante categoria de 

an:ilise" (Bijker, 1995:48) 

0 ponto de partida da aruilise dos processes de mudanya s6cio-tecnica est8. em detectar e acompanhar 

os grupos sociais relevantes. 

"0 desenvolvimento tecnol6gico pode ser visto como urn processo social, nao como urn 

processo autOnomo. Em outra palavras, os grupos sociais relevantes sao os portadores 

(carriers) desse processo. Portanto, o mundo tal como existe para esses grupos relevantes 

e urn born lugar para que o analista inicie sua investiga~tao. [ ... ]A racionalidade ba.sica desta 

estrat6gia e que apenas quando urn grupo social e explicitado em algum Iugar do mapa se 

gera urn sentido que leva o analista a tomar o fato em considera~tiio.' 1 (Bijker, 1995:48) 

Os grupos sociais relevantes constituem os artefatos. Desconstruir esses artefatos de acordo com 

as diferentes perspectivas dos distintos grupos sociais relevantes e uma opera~tiio chave da analise 

construtivista. 

11 Se queremos entender 0 desenvolvimento da tecnologia como urn fato social e crucial tomar 

os artefatos tal como sao vistos pelos grupos sociais relevantes. De outro modo, a tecnologia 

volta a ser autOnoma, com vida prOpria. Portanto, neste modelo descritivo os sentidos 

atribuidos aos artefatos pelos diferentes atores relevantes constituem o artefato." (Bijker, 

1995:49-50) 

F1exibilidade interpretativa 

Os diferentes grupos sociais relevantes atribuem distintos sentidos aos artefatos. A partir desta 

multiplicidade de vis5es, socialmente situadas, aparecem tantos artefatos como vis5es dos mesmos. 

A suposta unicidade do artefato e socialmente desconstruida. 

"{)s grupOS SOciaiS relevanteS simplesmente J13.0 v&m OS diferentes aspectos de urn artefato. 

Os sentidos outorgados por urn grupo social relevante 'constituem1 o artefato. Ha tantos 

artefatos quanto diferentes grupos sociais relevantes, nao bel. artefatos nao constituidos por 

grupos sociais relevantes." (Bijker, 1995 :77) 
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0 conceito de 'flexibilidade interpretativa' foi gerado para dar conta desta multiplicidade. Ainda 

quando pode se tratar do mesmo objeto, a flexibilidade interpretativa "explica" a existencia de 

distintos artefatos 

"Demonstrar a flexibilidade interpretativa de urn artefato permite mostrar que uma 'coisa' 

aparentemente nio-ambigua (urn processo tecnico, uma condiyio material do metal, etc.) e 
melhor compreendida ao ser considerada como diferentes artefatos. Cada urn destes artefatos 

'oculto' dentro da rnesma 'coisa' pode ser rastreado [traced] a fim de identificar os sentidos 

atribuidos pelos diferentes grupos sociais relevantes" (Bijker, 1993: 118) 

Os artefatos sao desenhados para satisfazer diferentes crit6rios. Sao vendidos, comprados e usados 

para diferentes prop6sitos, sao avaliados por diferentes padr5es. Nio existe urn criteria universal, 

independente do tempo e da cultura para definir se urn artefato 'funciona' ou 'nao funciona' 

"0 'funcionamento' ou 'nao funcionamento de urn artefato e uma avaliacao socialmente 

construida, antes que uma deriva~o das propriedades intrinsecas dos artefatos." (Bijker, 

1995:75) 

A construy3.o social do "funcionamento" de urn artefato aparece como uma extensao do principia de 

simetria de Bloor (I 973, 1976) 

"Isto 6 anaJ.ogo a argurnentar que a 'Natureza' nao pode desempenhar o papel de explanans, 

no sentido enunciado por Bloor em seu 'programa forte'. A 'Natureza' nio pode ser invocada 

para explicar a verdade das cren~as cientifi.cas, nem circunst§ncias sociol6gicas especi:.ficas 

podern ser invocadas exclusivarnente para explicar a falsidade das cren~as cientificas. Este 

'principia de simetria' prima pela imparcialidade a respeito da verdade ou falsidade das crenyas 

cientificas por parte dos soci6logos que analisam os desenvolvimentos cientificos." (Bijker, 

1995:75-6) 

Atrav6s do conceito de tlexibilidade interpretativa, Pinch e Bijker (1984) estendem este principia para 

argumentar que 0 funcionamento ou niio-funcionamento das maquinas deve ser analisado 

sirnetricamente. 0 :funcionamento de uma m3.quina niio deve ser considerado como o explanans mas 

como o explanandum. 

"0 :funcionamento de uma trulquina nao deve ser considerado como a causa de seu exito mas 

como o resultado deter sido aceita por grupos sociais relevantes." (Bijker, 1993:119) 

Clausura e estabiliza~io 

A construyao social de urn artefato 6 resultado, para Bijker, de dois processes combinadas: 

clausura e estabiliza~ao. Ou talvez seria mais adequado afinnar que sao dois aspectos do mesmo 
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processo. Bijker define em relacao a flexibilidade interpretativa 

"Clausura, na aniilise da tecnologia, significa que a flexibilidade interpretativa de urn artefato 
diminui. Surge consenso entre os diferentes grupos sociais relevantes sabre o sentido 

dominante de urn artefato, eo 'pluralismo' dos artefatos decresce." (Bijker, 1995:86) 

E o grau de estabilizacao em relayao aos grupos sociais relevantes 

"0 grau de estabilizayao 6 introduzido como uma medida da aceitayao de urn artefato por 

parte de urn grupo social relevante. Quanta mais homogeneos forem os sentidos atribuidos 

a urn artefato, maior sera o grau de estabilizacao." (Bijker, 1993: 121) 

Os processes de clausura e estabilizacao aparecern como duas perspectivas que ilustram diferentes 

aparencias de urn mesmo fenOrneno 

"A clausura leva a uma diminuicao da fl.exibilidade interpretativa -urn artefato aparece 

dorninante e os outros cessam de existir. Como parte do mesrno movirnento, o artefato 

dominante desenvolverci urn crescente grau de estabilizayao ern urn ( e possivelmente mais) 

grupo social relevante" (Bijker, 1995:87) 

Technological frame 

0 conceito 'technological frame' 6 proposto pelo construtivismo como urn conceito te6rico, 

que procura compreender a complexidade do objeto de aruilise. Dada a natureza da tarefa, deixar que 

o objeto continue sendo "a tecnologia" ou "os artefatos" implicaria continuar com a dicotomia 

sociedade-tecnologia. 0. conceito oferece diversos pianos de resposta-soluyao a este problema 

"Primeiro, urn teclmological frame 6 heterogeneo, no sentido de que nao se refere 

excludentemente a urn dominic cognitive ou social. Entre os componentes de urn 

technological frame encontram-se tanto artefatos exemplares como valores culturais, tanto 

objetivos como teorias cientificas, protocolos de teste ou conhecimento til.cito. 

Segundo, OS technological frames nao sao entidades fixas - sao desenvolvidos como parte 

dos processes de estabilizayio de urn artefato. Seu carliter interativo os torna conceitos 

intrinsecamente dinamicos. Urn teclmological frame na:o reside intemamente em individuos 

ou externamente na Natureza.- e externo ao individuo, mas interne ao conjunto de intera<;Oes 

individuais nos grupos sociais relevantes. Portanto, urn technological frame necessita ser 

sustentado continuamente por intera~Oes, e seria surpreendente que suas caracteristicas 

permanecessem sem mudanyas. 

Terceiro, os teclmologicalframesfomecem os objetivos, os pensamentos, as ferramentas de 

ayiio. Urn technological frame oferece tanto os problemas centrais como as estrat6gias 

orientadas a resolve-los. Mas, ao mesmo tempo, ao se desenvolver urn technological frame 

se restringe a liberdade dos membros dos grupos sociais relevantes. A estrutura gerada por 

interay5es restringe as intera~Oes seguintes. Dentro de urn teclmological frame nero tudo e 
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possivel (aspecto centrado na estrutura) mas as possibilidades restantes serao mais claras e 

factiveis para todos os membros do grupo social relevante (aspecto centrado no ator)" 

(Bijker, 1993:123) 

0 technological frame, nao ja 0 artefato, e a unidade de analise primaria do framework construtivista. 

E de se notar o grau de afinidade que guarda com o conceito 'ator-rede' de Calion. 

Poder 

Em contraste a outras amilises sociol6gicas, onde a dimensao politica e pouco analisada, ou 

delegada a ana.Jises secundarias, a abordagem construtivista toma a dimens1io poder como urn nivel 

de agregayao das relayOes previamente apresentadas no plano dos grupos sociais relevantes e suas 

interpreta¢es dos artefatos, em primeira instftncia, e da dinfunica interna dos technological frames, 

em segundo tenno. A dimensao politica aparece como o terceiro nivel de analise do argumento 

construtivista. Para faze-Io, e adotada uma definiyao de poder de acordo com a dinfunica global do 

framework construtivista: 

"Como urn ponte de partida uti! adotei a defini\'iio de Giddens (1979) de poder: a capacidade 

de transformar a seu serviyo a atividade ou agCncia de outros para satisfazer seus pr6prios 

fins. Parler, portanto, e urn conceito relacional que conceme a capacidade dos atores de 

assegurar resultados quando a realizayao de tais resultados depende do agenciamento de 

outros (Giddens, 1979:93). A enrase na capacidade transformativa para OS serviyos de outros 

destaca o aspecto relacional. Para meus prop6sitos, seni necessaria estender 'a ag€ncia de 

outros' a :tim de incluir a agencia de maquinas, assim como a de atores humanos, dado que 

as tecnologias podem ser instrumentalizadas para realizar certos objetivos. Dado que poder 

e urn conceito relacional, e exercido antes que possuido. 0 poder ~ tambem ubiquo e se 

encontra presente em todas as relayOes e interay5es. Ao considerar o poder como uma 

capacidade e mais filcil analisar as interay5es como govemadas por alga mais que estrategias 

conscientes." (Bijker, 1995:262) 

A visao construtivista distingue duas dimensOes do Poder 

"Giddens usa 1dominayiio1 e 'capacidade transformativa' como os dois Iadas, estrutural e de 

ayao, da moeda do poder. Eu empregarei os termos 'poder semi6tico' e 'micropoliticas do 

poder' para descrever uma vinculayao mais direta com meuframework conceitual" (Bijker, 

1995:263) 

Esta dimensiio politica aparece, na dinamica s6cio-t6cnica, no plano de constitui~o dos technological 

frames 

"Poder e a ordem aparente de categorias de existencia tomadas por garantidas, fixadas e 

representadas nos technological frames. Este poder semi6tico forma o lado estrutural de 
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minha moeda do poder. As micropoliticas do poder descrevem o outre lado: como uma 

variedade de praticas, transforma e estrutura as ~Oes dos atores, constituindo uma forma 

particular de poder. [ ... ] E importante destacar que o poder de disciplinamento de ditas 

rnicropoliticas niio tern urn Unico centro, e que estas estrategias micropoliticas nao sao 

necessariamente estratc.~gias conscientes. E clare que poder semi6tico e micropolitica do poder 

estiio inextricavelmente vinculados: as micrOpoliticas resultam em estruturas semi6ticas 

especificas, no entanto o poder semi6tico influencia as estruturas micropoliticas" (Bijker, 

!995:263) 

E, em particular, o poder se evidencia nos processes de clausura e estabiliza91io: dado que clausura 

e estabiliza91io resultam na fixayao de sentidos, esta fixayiio de sentidos representa poder. 

"Os processes de clausura, onde diminui a flexibilidade interpretativa de urn artefato e se fixa. 
seu sentido, podem ser interpretados como o primeiro passe na constitui91io de poder 

semi6tico, resultado de urn conjunto de micropoliticas para fixar sentidos. No subseqUente 

processo de estabilizayiio aparecem mais interay6es que fixam mais elementos dentro da 

estrutura semi6tica [ ... ]Urn technological frame restringe as ay5es dos membros [de urn 

grupo social relevante] e exerce poder atraves da fixayao de sentidos dos artefatos; este e o 

aspecto semi6tico da nova concepyiio do poder. Urn technological frame habilita a seus 

membros fornecendo-lhes estrat6gias problema-soluyao, teorias e pn:iticas de teste, por 

exemplo, as que formam o aspecto micropolitico do poder" (Bijker, 1995:263-4) 

Dentro de urn technological frcone a caracteristica interativa do poder regula a atu3):1iO dos diferentes 

grupos sociais relevantes e de seus respectivos membros 

"Em termos do discurso de poder, 6 possivel dizer que os technological .frames representam 
como e distribuida a discricionalidade de quem faz o que, quando, onde e como para objetos 

e atores. Urn technological frame e ao mesmo tempo constituido pelas interac;Oes dos 

membros dos grupos sociais relevantes, e conduz ao disciplinamento dos membros desses 

grupos. Faz is to de diversas formas: [ ... ] restringe a liberdade de escolha para o desenho de 

novas tecnologias [ ... ] habilita para o trabalho de desenho ou, mas em geral, as interay5es dos 

atores [ ... ]Urn sistema de patentes e wna forma especifica de empregar as patentes como uma 

estrategia de poder [ ... ] alguns artefatos se constituern como 1pontos de passagem obrigat6ria1 

[ ... ] os artefatos podem representar interesses especificos. Os interesses sao resultado de 

estabilizay5es temponlrias das intera¢es, esta estabilizayao ocorre, em parte, em forma de 

artefatos." (Bijker, 1995:266) 

Ensemble sOcio-tecnico (Sociotechnical ensembles) 

No terceiro plano de agregacao do framework aparece com maier clareza a dimensao 

interativa e nao-Iinear da proposta construtivista. Esta agrega¢o possibilita outorgar urn maior grau 

de precisao ao argumento interativo da construyao social da tecnologia, de uma posiyiio nao 
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detenninista. Daf que se apresenta mais adequado falar de "o s6cio-t6cnico". 

"Pennita-nos dar mais urn passo e sugerir uma terceira interpretayiio do 'tecido sem costura'. 

0 'stuff [recheio, materia, gSnero] da invenyiio da lfunpada fluorescente foi tanto econ6mico 

e politico como el6trico e fluorescente. Pennita-nos chamar 's6cio-tecnologia' a esse 'stuff'. 

As relay6es que analisei neste livro siio simultaneamente sociais e t6cnicas. As relay6es 

puramente sociais apenas podem ser encontradas na imaginayiio dos soci6logos, relay6es 

puramente tecnicas se encontram apenas no terrene da ci&tcia-ficyao. 0 t6cnico e socialmente 

construido e o social e tecnologicamente construido. Todos os ensembles est!iveis sao 

estruturados ao mesmo tempo tanto pelo tf:cnico como pelo social" (Bijker, 1995:273) 

Neste terceiro nivel de agregay3.o, os ensembles tecnol6gicos constituem-se nova unidade de analise 

"0 's6cio-t6cnico' niio e meramente uma combinat;:ao de fatores sociais e tecnol6gicos, e alga 

sui generis. Os ensembles s6cio-t6cnicos, antes dos artefatos tecnol6gicos ou das instituiy5es 

sociais, sao a nossa nova unidade de ana.Iise [ ... ] A sociedade niio e detenninada pela 

tecnologia, nem a tecnologia e determinada pela sociedade. Ambas emergem como duas faces 

da moeda s6cio-t&:nica durante o processo de construt;:iio de artefatos, fatos e grupos sociais 

re1evantes." (Bijker, 1993: 125) 

Dentro de urn ensemble s6cio-t6cnico e possivel diferenciar diferentes technological frames em at;:iio. 

As dinfunicas intemas dos ensembles podem estar determinadas pelas distintas relay6es situadas entre 

os diferentesjrames: 

" .. introduzir o conceit a de technological frame pode oferecer uma possibilidade de redut;:iio 

explicativa diferente da dicotomia sociedade-tecnologia. Em uma primeira analise, podem se 

distinguir tres configurac;6es: quando nenhum technological frame dominante orienta 

claramente as interac;6es, quando urn technological frame e dominante, e quando vil.rios 

technological frames siio importantes ao mesmo tempo para entender as interac;Oes do 

ensemble s6cio-t6cnico estudado. Em carla uma destas con:figurac;Oes e possivel encontrar 

diferentes processes de mudanc;a tecnol6gica. 

Na primeira, [ ... ] niio aparece urn grupo efetivo de interesses estabelecidos. Sob tais 

circunstancias, se os recursos necessaries sao acessiveis para uma diversidade de atores, 

haveni v3rias inovac;5es. Muitas destas inovayOes poderiio ser radicais. Mais que em outras 

configura0es, o exito de uma inova¢o dependeni da fonnac;ao de uma constituency, urn 

grupo que adote o technological frame emergente. 

Na segunda con:figura~o, urn grupo dominante e capaz de sustentar sua defini~o de 

problemas e soluc;Oes apropriadas. Sob tal situ~ao monopolista as inovac;Oes tedem a ser 

convencionais. Os problemas podem derivar de falhas funcionais e as solut;:Oes sao julgadas 

em termos de sua adequaciio a essas falhas. 

Na terceira configurat;:ao, quando h!i dois ou m.ais grupos competindo com technological 
frames divergentes, os argumentos de peso a favor de uns podem ser pouco relevantes para 

outros. Sob tais circunst3ncias, critf:rios extemos aos frames em questao podem ser 

importantes como reclamay6es de terceiras partes na cabeya dos grupos sociais. 
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Adicionalmente, serffo buscadas as inovay6es que adrnitam a fusffo de interesses 

estabelecidos .. Tais inovayOes sao duplarnente convencionais, porque devem abrigar diversos 

technological frames" (Bijker, 1993: 128-9) 

Descri~iio da fun~iio no framework 

- Funyiio designada 

Como as abordagens anteriores, a proposta construtivista aporta ao nos so framework ·elementos em 

duas dimens6es: uma te6rica e outra metodol6gica. No plano te6rico, pennite evidenciar ainda mais 

nossa intenr;ao de nffo realizar arullises lineares justapostas, mas de integrar em uma (mica explicayiio 

nao-linear a complexidade da dinfunica inovativa local. 

No plano metodol6gico, as ferramentas analiticas construtivistas sao, em principia, adequadas 

aos objetivos da pesquisa. No entanto, existe uma diferenya entre a aplica.yiio do instrumental 

realizada por Pinch e Bijker e a abordagem desta pesquisa. Eles realizaram suas investigay6es para 

"demonstrar" a pertineztcia de seu aparato conceitua:l, e, para tal fim, seguiram uma trajet6ria indutiva, 

que incluiu desde os artefatos singulares ate fen6menos sociais inclusivos; a intenyffo da tese, pore\m, 

6 mais 11 dedutiva". Em esta investigayiio, OS conceitos construtivistas nffo siio utilizados para analisar 

uma tecnologia em particular, ou urn technological frame isolado. A intenyffo 6 analisar os fenOmenos 

da dinfunica inovativa local integrados em ensembles s6cio-t6cnicos; aplicar esta racionalidade, esta 

"perspectiva", na analise, mas sem tentar descrever pormenorizadamente os diferentes technological 

frames locais, ou os grupos sociais relevantes em que os atores locais estao integrados. Aplicam-se, 

entao, os conceitos, para a detecyiio de alguns grupos sociais relevantes que determinam mudanyas 

na din!m.ica inovativa, d.iferenciam-se as interpreta~6es da atividade inovativa segundo estes 

dllerentes grupos, descrevem-se alguns processes de estabilizayao dessas interpreta~Oes, explora-se 

a dimensao do poder a luz da conceitualizayio micropolitica de Bijker e se analisam os processes de 

mudanya como alter~Oes nos ensembles s6cio-tecnicos. Em sintese, pensa-se a dinamica inovativa 

do SNI argentino em termos da abordagem construtivista. 

- Modo de integrayRo 

As possibilidades de integrayRo destes conceitos sao equivalentes as jil. apresentadas para a 

abordagem em termos de ator-rede. Dada sua maior precisao e coerencia em diferentes pianos 
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analiticos, esti'io incorporados a todos os ex:ercicios explicativos deste texto. Ni'io apenas se integram 

a outros instrumentos, mas tambemjunto aos dois grandes modelos (chain-linked e sociotechnical 

constituencies) adotados como estrutura intema do SNI, si'io os conceitos utilizados como unidades 

orientadoras da analise. 

Por outre lado, dada sua clareza, se privilegiani o uso da terrninologia construtivista, para as 

altemativas propostas pelas abordagens de sistema tecnol6gico e ator-rede. 

- Instruy6es para seu uso 

Ainda que a noc;i'io de 'flexibilidade interpretativa' resulte de suma utilidade para descrever processes 

de decisao e avaliayao de prioridades e valores, a abordagem relativista e insuficiente para descrever 

processes de mudanc;a. 

" ... aparecem problemas quando o sentido atribuido a urn artefato tecnol6gico por urn grupo 

social relevante rnuda. Os grupos sociais relevantes ( ou, rnais precisamente, os tecnological 

frames) devem ser analisados dinamicamente. A abordagern SCOT [social constrution of 

technology] ni'io oferece nenhuma ferramenta para faze-Io. [ ... ] Ni'io apenas os membros de 

urn grupo social relevante determinam como wn ator interage com urn artefato, como tambem 

existern padr5es de interac;ao nos quais outros atores desernpenham pap6is importantes." 

(Elze11, 1996:100) 

Apesar do conjunto de conceitos cunhados pelas diferentes abordagens da sociologia da tecnologia 

serem Uteis para tratar de fenOmenos sistemicos simult§.neos ( ou sincrOnicos ), apresentam urna clara 

limitayao para descrever e analisar processes de mudanc;a tecnol6gica no tempo (fenOmenos 

diacrOnicos). Esta limi~o exige urn termo que contenha a dimensiio de mudanya na complexidade 

s6cio-t6cnica, a fun de incluir ni'io apenas o aspecto sistemico da conceitualizayao, mas tamb6m sua 

dimensao temporal. 

Adotou-se assim o conceito dinimica sOcio-tecnica, como uma forma de expressar a 

evolu~o dos technological .frames e os ensembles s6cio-t6cnicos "locais". 0 conceito dinamica 

s6cio-tecnica foi definido ao Iongo da anaiise (ver ponto 2.3 .6 neste mesmo capitulo) adquirindo uma 

certa estabilizac;ao final que poderia ser assim resumida: uma dinamica s6cio-t6cnica 6 urn conjunto 

de padr5es (re)construidos pela ana.J.ise que pennitem elucidar ou explicar uma forma determinada 

de mudanc;a s6cio-t6cnica, isto e, de padr5es de co-evoluc;§.o de tecnologias propriamente ditas, 

instituifY5es, politicas, racionalidades e formas de constituic;§.o ideo16gica dos atores. Abriga em si, 
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urn conjunto de relayOes que as abordagens vigentes definem como tecno-econOmicas e/ou s6cio

tecnicas, e agregam, ademais, relayOes s6cio-politicas vinculadas a mudanca tecnol6gica. Sua durac;:ao 

no tempo corresponde a vigencia de uma estabilizac;:ao determinada. Porem, como derivac;:ao de sua 

raiz conceitual, a extensiio de uma dinfunica s6cio-tecnica estaria vinculada a extensao de urn 

ensemble s6cio-tecnico. Em particular para seu usc oeste exercicio analitico, foi considerado 

conveniente (como esclarecido mais adiante) restringir a extensao topol6gica das dinfunicas ao espac;:o 

do SNI argentino. Nao existe nenhuma necessidade de identiticar uma correspondencia direta entre 

SNI e dinfunica s6cio-tecnica. De fato, na arnilise de urn SNI dado podem ser (re)construidas uma 

ou mais dinfunicas s6cio-t6cnicas, desenvolvidas a urn mesmo tempo, e a simultaneidade de diferentes 

dinarn.icas parece ser normal, em mementos de transic;:ao do SNI (par exemplo, durante a transic;:ao 

de urn modele de desenvolvimento s6cio-econ6mico baseado na substituic;:ao de importac;:6es a outre 

modele, baseado no livre mercado ). 

A tim de descrever a evoluc;:ao no tempo de urn ator ou grupo de atores determinado, se 

adotou tambem o termo trajetOria sOcio~tecnica. Este conceito e U.til como ferramenta para 

(re)construir na arullise e descrever processes de co-evoluc;:ao de produtos, processes e organizac;:Oes 

e instituic;:Oes, racionalidades e politicas ou estrat6gias de urn ator (firma, instituic;:a.o de I&D, 

universidades, etc.); ou, mesmo, de urn technological frame determinado (tecnologia nuclear, 

siderurgia, etc.). Este conceito esta inspirado nas noc;:Qes de 'trajet6ria natural' e 'traJet6ria tecnol6gica' 

cunhados no ambito da economia da inovac;:ao, e portanto, estas trajet6rias tambem incluem distintos 

fen6menos de learning, relac;:Oes user-producer, etc .. Presta-se, tamb6m, a superar as limitac;:5es de 

detenninismo interne linear que os conceitos originais levam implicitos, incorporando fen6menos tais 

como 'estilos tecnol6gicos', fen6menos de translation e de 'tlexibilidade mterpretativa' Em outras 

palavras, estas trajet6rias s6cio-tecnicas na.o se explicam pela supera~ao de · gargalos · nos processes 

produtivos (como nas conceitualizac;:Oes de Rosenberg e Nelson) e tampouco constituem o 

desdobramento de paradigmas tecnol6gicos (como na no~ao de Dosi). Nao existe no conceito de 

trajet6ria s6cio-t6cnica a pr6-determinayao de urn fio condutor tecnol6gico que lhe de unidade ou 

explique suficientemente as fonnas que vai adquirindo o processo de mudanc;:a tecnol6gica Se urn 

:fio condutor existe, este e detenninado pelo caniter socialmente localizado dos processes. Em virtude 

deste Ultimo, as trajet6rias s6cio-t6cnicas se desenvolvem no seio das dinfunicas s6cio-t6cnicas, e sao 
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incompreensiveis fora delas. 

Estes desenvOlvimentos conceituais permitem dar maior defini~ao a no~ao de dinimica 

inovativa, que no inicio deste exercicio analitico fora apenas uma no~ao de "sentido comum". Uma 

din3mica inovativa, a luz da abordagem construtivista, pede ser definida como urn aspecto da 

dinfunica s6cio-t6cnica, como o conjunto de fen6menos s6cio-tecnicos vinculados a processes de 

gera~o de inova~es_ Uma dinfunica s6cio-tecnica nao se esgota em uma dinfunica inovativa. Assim 

como a mudan~a tecnol6gica excede o campo de fen6menos defi.nidos como inova~ao (no ponte 

2.3.1.), para explicar dinfunicas inovativas parece necessaria realizar a.n.a.J.ises mais abrangentes, que 

permitam explicar ou elucidar dinfunicas s6cio-tecnicas, fora das quais as inova~Oes carecem de 

sentido. 

Estes conceitos sao de grande utilidade, em particular, para a aruilise de processes de mudam;a 

tecnol6gica em paises subdesenvolvidos. Nos paises desenvolvidos a gera~ao e evolu~ao de 

technological frames e realizada relativamente dentro das fronteiras nacionais, 0 que permite 

outorgar coerencia a amilise dos processes a partir da ado~ao como fio condutor das a.n3.lises para 

a tecnologia (em senti do restrito ). No caso dos subdesenvolvidos, e pouco o que ocorre em termos 

tecnol6gicos estritos dentro das fronteiras. 0 interessante ocorre no terrene das interar;Oes que 

viabilizam ou dificultam os processes de mudanya s6cio-t6cnica. Tomar como fio condutor as 

dinfunicas inovativas locais e mais fertil. 

Urn inconveniente da dotayao de conceitos da sociologia da tecnologia para o 

desenvolvimento do presente exercicio analitico reside no problema jci apresentado de nao co

extensao entre sistema na.cional de inova.yao e technological frames ou ensembles s6cio-tecnicos. 0 

problema aparece em via dupla: a) o SNI argentino e irredutivel a somat6ria das dinamicas dos 

diferentesensembles s6cio-t6cnicos locais; b) poucos ensembles s6cio-t6cnicos- talvez nenhum, em 

sentido estrito- se restringem as fronteiras nacionais argentinas. Uma coisa e "ler" os fen6menos 

locais "a luz" do aparato conceitual relativista e outra e violentar a natureza dos conceitos a :tim de 

"adequ3.-los" a medida do objeto de estudo. Procurou-se realizar a primeira das altemativas, 

assumindo os riscos desta opera~Yio, e gerando conceitos especificos, de alcance medic (como os jA 

citados neste ponto) quando pareceu necessil.rio. 

Ainda que a aplica¢o destes conceitos conduza inevitavelmente a redu~Oes, isto nao implica 
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necessariamente em urn "empobrecimento 11 da aruilise. Como argumenta Bijker: 

''Este tenno [reducionismo] e freqiientemente utilizado em urn sentido depreciative, 

reducionismo e algo que deve ser evitado. Eu argumento a favor de sua reavaliayao, em uma 

nova fonna a ser ainda desenvolvida. Quando o social e o tecnol6gico eram dois mundos 

diferentes, eram praticadas duas forrnas de reducionismo. 0 reducionismo tecnol6gico 

assumia que os desenvolvimentos no mundo do social podiam ser explicados pelo que ocorria 

no tecnol6gico. 0 reducionismo social assumia que o tecnol6gico era completamente 

expliccivel pelo social. Ambas as fonnas de reducionismo podem ser evitadas se as novas 

unidades de an8.lise sao OS ensembles s6cio-tecrricos. Se 0 ideal de explicar ni.io e abandonado, 

e necessaria algurna fonna de redur;ao. Sem ela, a investigayao pode recair em urn empirismo 

indiscriminado. As possibilidades de contar hist6rias com lucidez ou de teorizay5es mais 

formais deveriam ser abandonadas. Ainda e necessaria muito trabalho para desenvolver novas 

formas de reduyiio no dominic da s6cio-tecnologia." (Bijker, 1993:127) 

Os conceitos da abordagem construtivista sao utilizados ao Iongo de toda a tese. A conceitualizayao 

tern urn peso especial no capitulo 6, sabre as dinfunicas s6cio-t6cnicas e inovativas. 

2.3.3.4. Sociotechnical constituencies 

0 conceito 'sociotechnical constituencies'10 foi gerado por Alfonso H. Molina a fim de tratar 

a complexidade dos processes sociais de inovayi.io tecnol6gica: 

"Estes assuntos sao complexes e demandam a compreensao de urn processo no qual fatores 

tecnol6gicos e econ6micos interagem com os recursos, vis5es, e interesses dos atores 

individuais e institucionais, em urn contexte que envolve tendencias tecnol6gicas, de mercado 

e politicas. Urn modo de lidar com esta complexidade [ ... ] e conceber a mudanya tecnol6gica 

e a gerayao de capacidades como sendo detenninadas pelo desenvolvimento de 

socioteclmical constituencies." (Molina, I989:1X) 

Molina define as sociotechnical constituencies nos seguintes tennos 

" ... socioteclmical constituencies sao conjuntos de instituiy6es que interagem entre si atraves 

e dentro do desenvolvimento de tecnologias especificas. As sociotechnical constituencies 

materializa.m processos tecno16gicos de tal modo que os :frutos desse processo, por exemplo 

urn computador paralelo, sao mementos ou cristaliza.¢es de trabalhos da constituency. Vista 

desta maneira, a criayao, produyao e di:fusao de uma tecnologia dada provoca urn processo 

Unico de interpenetrayao de fatores tecnol6gicos, s6cio-econ6micos, politicos e culturais." 

(Molina, 1989:4) 

10pmeriu-se manter o tenno em seu original em lingua inglesa: 'sociotechnical constituencies'. A tradu~o 
por 'constitur;Oes s6ciotecnicas' pareceu inconveniente, dado que o autor deseja ressaltar o caniter de 'constituencies: 

inteiVen~ao politica de diversos atores'. Nao existe expressao equivalente em lingua portuguesa. 
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0 essencial do conceito e o acento no plano das interac;:6es entre os elementos tecno16gicos e sociais 

constitutivos: 

"[as sociotechnical constituencies] siio conjuntos de constituintes tecnol6gicos (por exemplo, 

mRquinas) e constituintes sociais (por exemplo, institui¢es) que interagem e se conformam 

mutuamente no curso da criac;:iio, produc;:iio e difusiio de tecnologias especificas" (Molina, 

1989:IX) 

0 conceito tenta canter a dimensao dinarnica (no tempo) dessas intera~6es. 0 processo de mudan~a 

tecnol6gica para uma tecnologia determinada acontece lmico e monolitico (inseparRvel de seus 

elementos constitutivos ): 

"0 termo 'sociotechnical constituencies' expressa a id6ia de que podemos falar de 

constituintes tecno16gicos (por exemplo, skills, ferramentas, mRquinas, etc.) e constituintes 

sociais (por exemplo, pessoas e seus val ores, interesses grupais, etc.) centralizando a questiio 

de que nenhum elemento singular isolado pode explicar a conforma~lio dos processes 

tecnol6gicos. Os constituintes tecnol6gicos e sociais sao inseparRveis, o importante e sua 

intera~iio dinfunica. Os constituintes tecnol6gicos e sociais niio sao nunca estRticos, estiio 

sempre mudando e alterando sua 'mescla' de modes, que reflitem no desenvolvimento da 

constituency como urn todo." (Molina, 1989:4) 

0 diagrarna 2.3. pennite observar algumas caracteristicas do modelo sociotechnical constituencies. 
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2.3. Modelo 'sociotechnical constituencies' 

l 
~ ---· 
• ,. 

(Fonte: Molina, 19S9:5) 

A modelizayao de uma sociotechnical constituency permite analisar os processes complexes 

de inova.Q3o, incorporando em seu desenho uma serie de especificay5es que respondem graficamente 

a determilllll'5es conceituais (ref Molina, 1989:4-8): 

a) as flechas de ponta dupla indicam que as relay5es de influencia viajam em ambas direyOes -desde 

o circulo interior de tecnologia (T) para os circulos exteriores, e vice-versa- em urn Unico fluxo 

singular 

b) movendo-se do circulo interior (T) para fora, a figura descreve que a tecnologia apenas pede ser 

produzida dentro do dominic de oportunidades e restriy5es presente no mundo fisico. Em outras 

palavras, a tecnologia apenas pede ser conforrnada no dominic do "conform:ivel". 
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c) o seguinte circulo descreve que as tecnologias sao geralmente o resultado de urn processo de 

integrayao de recursos human as, materiais ( e infonnacionais ), financeiros, temporais e espaciais. 

Estes recursos nao sao est<iticos quantitativamente, mudam continuamente ao mesmo tempo que a 

sociotechnical constituency evoluciona. 

d) o pemiltimo circulo mostra que esta integrayao de recursos tern Iugar atravf:s de processes de 

interayao de pessoas e instituiyOes (constituintes s6cio-t6cnicos) que nao apenas controlam direta ou 

indiretamente estes recursos, mas tamb6m, e precisamente por isto, podem influenciar a forma de sua 

integrayao, dando forma, portanto, ao desenvolvimento da tecnologia de acordo com seus interesses. 

Nao deve derivar-se disto urn dominic consciente dos atores sociais sabre os produtos tecnol6gicos 

e suas derivac;Oes: 

"est a percepc;ao nao significa que as constituintes sernpre tenham uma idf:ia clara de seus 

interesses especifi.cos, nern que o desenvolvimento de tecnologias sempre siga urn padrao 

intencional au gere os resultados esperados pelos constituintes" (Molina, 1989:6) 

e) o circulo exterior destaca o fate de que a tecnologia nao e a resultado de urn process a insular, 

interne a constituency. E simultaneamente o resultado da intera.yao de uma sociotechnical 

constituency com outras em urn contexte de circunstdncias hist6ricas, legislac;Oes e tendencias 

tecnol6gicas e de mercado, as quais sao, ao mesmo tempo, resultado do processo de intera.yio das 

sociotechnical constituencies. Neste sentido, as tend@ncias tecnol6gicas e de mercado n3.o devem ser 

vistas como 'externas' as constituencies: 

"Em toda constituency existe uma tensao entre 'dar forma' e 'ser fonnada'. Como ~ regra 

simples, algu6m pede dizer que quanta menos desenvolvida e uma technological 

constituency, menor e sua capacidade de dar forma e maier e sua permeabilidade a ser 

form ada pelas tendencias tecno-econ6micas [ ... ] Em Ultima instfuicia, e a habilidade para 

alterar este balanyo o que faz toda a diferenc;a entre exito e fracasso relatives." (M:olina, 

1989:8) 

f) as sociotechnical constituencies apenas existem enraizadas no "tecido s6cio-tf:cnico" de paises e 

regi.Oes especi:ficas. De fato, a presenya e o modo especifico em que se realiza este enraizamento em 

paises dados (por exemplo, P&D, produyio, uso, etc.) respondem ao tipo de capacidades 

tecnol6gicas desenvolvidas e ao papel desempenhado por esses paises no processo de 

desenvolvimento de uma tecnologia dada. 
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Descrit;3o da fun~;ao no framework 

- Funya:o designada 

0 modele sociotechnical constituencies de Molina e, como foi colocado anterionnente, uma 

ferramenta Util para formalizar o complexo campo de rela~Oes das dinfunicas inovativas. Diferente 

do modele chain-linked, apresenta a vantagem de incorporar em sua estrutura atores e vari<iveis 

politicas e sociais. Niio se restringe a incorporar atores sociais vinculados "diretamente" a gera9ao 

de tecnologia, nem se centraliza no plano institucional das firmas. E, finalmente, nao estabelece uma 

prioriz.ayao das a96es tecno-econ6micas sabre o resto de a~Oes possiveis. De fato, o modele sup6e 

a exist&lcia de interayOes entre a96es tecnol6gicas, econ6micas, politicas e sociais. Perrnite organizar 

essas relay6es sem cair em modelizay6es causais lineares. Ao nao estabelecer uma distinyao 

interior/exterior entre locus cia inovayao e contexte cientifico institucional permite incorporar na 

aruilise diferentes elementos de maneira na.o-linear. 

Logo, e complementar ao modele chain-linked, e enquadnivel dentro do contexte 

epistemol6gico constru.tivista. 

Em urn plano pr<itico, metodol6gico, possibilita inserir em uma estrutura9iio racional, os 

diferentes elementos contidos nas distintas fontes secundarias escolhidas. 

Dado o objeto e alcance da presente investigayao, o modele na:o e aplicado de urn modo 

similar ao utilizado por Molina. Em Iugar de centralizar a aplicayao em T (uma tecnologia em 

particular), este Iugar e ocupado por I (inovay6es -entendendo aqui inova~o no sentido de:finido no 

item 2.3.1.). Os niveis circulares foram ocupados pelos mesmes niveis de interayae presentes no 

modele. 

Em principia, o modele e aplicado em escala nacienal, a tim de cumprir e papel de estrutura 

intema do SNl analisado. Incerperande a terminolegia relativista, e pessivel cemparar a aplica9iiO 

eriginfuia de Molina com a anAlise de wn technological frame. A tentativa desta pesquisa e aplici-le 

ao nivel das relay6es entre ensembles tecnol6gices e as din8.micas inovativas, no plano de corte da 

atividade locaL 

- Modo de integra~ao 

Nas modeliza96es, derivadas da aplicayRo das sociotechnical constituencies, foram desenvolvidas as 
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diferentes relay5es s6cio-tecnicas resultantes da aplicayao das distintas ferramentas analiticas e/ou 

heuristicas sintetizadas neste item. 

Como j<l foi indicado, as relay5es tecno-econOmicas organizadas na aplicayao do modele 

chain-linked seriio integradas nesta modelizayiio. Isto permite vincular ay5es heterogeneas 

(tecnol6gicas, econOmicas, politicas, ideo16gicas) aparentemente independentes, consignadas nas 

fontes secundarias -que foram geradas pela aplicayao de abordagens relativamente lineares. A 

realizayao deste exercicio permite localizar interay5es chave (que atravessam verticalmente os 

diferentes planes de amilise) e (re)construir as din§micas inovativas locais. 

- Instruy5es para seu usa 

0 modele sociotehnical constituencies e estcitico: representa urn momenta estcivel do sistema de 

inte~es. A temporalidade -historicidade das dinamicas- e representcivel mediante uma sucessiio de 

modelizay6es, tantas quantas sao as estabilizavQes detectadas. Isso perrnite, suplementannente, 

identificar e analisar mementos de desestabilizayao e mudanya na orientayao geral das interay6es: 

alterayao nas dinfunicas. 

Como o outre lado da moeda, o uso do modelo sociotechnical constituencies, utilizado como 

ferramenta analitica, e urn guia que permite desconstruir situayOes complexas, mostrar o que muda 

eo que permanece, e (re)constituir os inter-jogos. 

E notcivel que, como foi colocado para as abordagens anteriores, sociotechnical 

constituencies nao foi concebido como uma ferramenta que respondesse as fronteiras nacionais, mas, 

diferente das anteriores, nao se trata de uma teorizayao da mudanya tecnol6gica, mas de urn modele 

aplicivel a diferentes escalas, a crit6rio do investigador. Ao trocar o objeto central, simplesmente, o 

modele se adequa a analise em tennos de sistema nacional de inovayao. 

0 modele e utilizado como principia de estruturayiio da amilise (como ja foi colocado no 

ponto 1.6.2.); a sucesao de capitulos reflite a 16gica do modele de A. Molina, partindo do 11nlicleo 11 

tecno16gico para niveis econ6micos e politicos. No capitulo 6 se rearticulam as relayOes inter-niveis, 

a luz das interay6es nao lineares sugeridas no modele. 
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2.3.4. Amilise Politica e ldeolOgica 

A literatura disponivel sobre o tema e vasta e diversa. Selecionararn-se alguns 

desenvolvimentos particulares que sao especialmente compativeis com a natureza dinfunica e o 

funcionamento interativo do framework. 

0 esfon;o de sintese de conceitos de amilise politica realizado por C. Ham eM. Hill (1993) 

e B. Hegwood e L. Gunn (1984) permite contar com uma sistematizaya:o em que se integram 

ferramentas para a amilise de processes de tomada de decis5es e implementayao de politicas. 

Buscaram-se, tambem, algumas conceitualizayOes de politica cientifica e tecno16gica, a fim de dar 

conta da especificidade do objeto de anaLise. A conceitualizayao de A Herrera (1995) acerca da 

diferenciayao de politica de C&T implicita e explicita, em particular, permite desagregar as mUltiplas 

informay6es em distintos niveis de anilise. 

Duas fontes principais foram selecionadas para conformar o aspecto ideol6gico do marco 

analitico: Goran Therbom (1989 e 1991) e Emanuel Adler (1987). Tern em comum a caracteristica 

de tratar a ideologia como processo social. 0 primeiro desenvolveu urn marco te6rico geral para a 

analise das "interpelayOes ideol6gicas" e a constituiya.o ideol6gica dos sujeitos. 0 trabalho de Adler, 

por sua vez, apresenta dois aspectos que o tomam particularmente apropriado: a) trata-se de uma 

tentativa de realizar uma amilise politico-ideol6gica sabre a tem<itica especifica de ciencia e 

tecnologia, e b) sua aniilise 6 colocada em priltica tendo por objeto (parcial) a politica de C&T 

argentina. 

A seguir se desdobrarn estes diferentes elementos. Em primeiro Iugar, as instrurnentos 

analiticos de politica, seguidos dos de ideologia e, finalrnente, se apresentarn os instrumentos: 

'racionalidade' e 'estrategia', como "instancias" de vinculayao entre o processo ideol6gico eo processo 

politico. 

2.3.4.1. Analise politica 

Politica em termos de processo 

Existem numerosas definiy5es de politica. As diferentes definiy5es refletem distintas posiyOes. 

Em parte, esta diversidade responde a natureza do objeto: 

"Politica 6 tanto urn processo como urn produto. :E usado para referir ao processo de 
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decision-making e tambf:m ao produto de dito processo" (Wildavsky, 1979:387) 

0 conceito de politica niio e auto-evidente. Em principia, porque a politica pode ser considerada 

tanto resultado de uma a~iio como de uma niio-a~iio. Neste sentido e possivel considerar a polftica 

como urn "tecido de decis5es e a~Oes'' que implementam valores. A politica nao e uma decisao 

isolada, mas urn processo dinfunico, onde, por urn lado, se conformam inst3.ncias que, uma vez 

articuladas, viio conformando urn contexte no qual seriio tomadas uma sucessiio de decis5es futuras. 

Par outre lado, a politica envolve o desenvolvirnento de ay5es no tempo. 

0 conceito tambem alude a diferentes fen6menos. Aqui interessa, em particular a acep~iio de 

politica como 'politica pUblica' (na tradiyao anglosarl, 'policy') 

"Uma politica pUblica e definida subjetivamente por urn observador e e percebida usualmente 

como incluindo uma sElrie de padr5es de decis5es vinculadas, para as quais contribuiram 

muitas circunst3.ncias e influencias pessoais, grupais e organizacionais. 0 processo de policy

making envolve muitos sub-processes e pode se estender consideravelmente no tempo. Os 

prop6sitos subjacentes a politica sao identific<iveis normalmente em urn esti.gio inicial do 

processo, mas podem mudar no tempo e, em alguns casas, apenas podem ser de:finidos 

retrospectivamente. 0 resultado das politicas requer ser comparado e contrastado com as 

intenyOes dos policy-makers para seu estudo. Ina~Oes acidentais ou deliberadas podem incidir 

sabre o resultado da politica. [ ... ] Para que uma politica possa ser considerada como pUblica 

deve ser gerada em alguma medida, ou ao menos processada, dentro do aparato 

govemamental de procedimentos, influencias e organiza~Oes" (Hagwood e Gunn, 1984:24) 

Hagwood e Gurm (1984) destacarn algumas caracteristicas e distiny5es para defi.nir 'politica pUblica' 

como processo: 

a) e precise distinguir entre politica e decisiio 

b) e precise distinguir entre politica e administra.yiio 

c) envolve tanto condutas como inteny5es 

d) implica tanto ayiio como ina.yao 

e) prop5e urn cur so de a~ao, mas esses prop6sitos podem ser definidos retrospectivamente 

f) e urn processo que se desenvolve ao Iongo do tempo 

g) envolve intra e inter-relayOes organizacionais 

f) as agendas pU.blicas ocupam urn papel chave, mas niio exclusive 

g) e definida subjetivamente 

Estilizadamente, e possivel diferenciar uma serie de est3.gios do processo politico 

a) estado inicial da sociedade 

b) coloc(l9iio de uma condiyiio na agenda politica 

c) direc;ao das demandas em urn nivel relevante das estruturas govemamentais 

d) revisao de recursos e restri~5es 
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e) sele~ao de uma op~ao 

f) legitimayao da op,ao 

g) implementa~ao, incluindo a produ~ao de resultados 

h) impacto e sua avaliayao 

i)feedback 

- sabre aqueles que iniciam e mantem o processo (b e c) 

- efeitos sabre (a) o estado da sociedade 

(ref: Hagwood e Gunn, 1984:25) 

Analiticamente, e conveniente desagregar as diferentes politicas de acordo corn diferentes 

niveis de escala e escopo 

- politica micro: inclui fenOmenos politicos restritos, em prirneira instfulcia, ao nivel das institui~Oes 

singulares. Cornpreende, por exemplo: cria¢o de institui~Oes, detennina~ao e arbitragern de agendas 

institucionais, fixa~ao de objetivos e prioridades da institui~ao. Estao consideradas fora desta 

categoria institui~Oes de coordenru;:ao ou planificayao. 

- politica meso: compreende fenOmenos politicos de alcance setorial ou regional (entendendo aqui 

regiOes como unidades espaciais rnenores que os estados-nayao ), par ex.emplo: politicas de 

desenvolvimento setorial, gerayao de centres regionais de P&D, atividades inter-institucionais de 

planejamento, etc. 

- politica macro: inclui fen6menos politicos de alcance nacional ou regional ( entendendo aqui regiao 

como unidade espacial que inclui blocos de estados-nayRo) por exemplo: politicas de 

desenvolvimento nacional, politicas de cooperayao intemacional, gerayao de centres nacionais de 
P&D, etc. 

Processo de tomada de decisOes 

Existem diferentes modelizay5es do processo de tomada de decisOes. Realizando uma 

estilizayao, e possivel definir duas atitudes de modelizayao polares: uma racional e outra incremental 

(Ham e Hill, 1993). 

Racional: "Se os policy-makers operam de acordo como modele compreensivo-racional eles 

deveriam primeiro definir seus objetivos claramente e distinguir os niveis de execuyao para 

satis:fu.re-los. Logo devem considerar algumas altemativas (idealm.ente, todas as altemativas) 

que pennitem alcanyar esses objetivos. Devem comparar sistematicamente essas altemativas, 

considerando seus custos e beneficios e logo deveriam eleger as altemativas que permitissem 

alcanc;ar esses objetivos ao menor custo [ ... ] outra concepy!o de processo ordenado e que a 

politica funciona em estcigios. Os eventos, por exemplo, procedem da estruturayRo da agenda, 

atraves de tomadas de decisao, para a implementayao." (Kingdon, 1984:83) 
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A modelizayao compreensiva-racional tern sido objeto de numerosas criticas. Questiona-se, em 

particular, que a realidade do processo de tomada de decis6es nao responde a modelizayao racional, 

que postula passes l6gices de prelayao necessaries: 

Incremental: "Charles Lindblom e outres desenvelvem a descriyao e defesa de uma 

abordagem incremental. Em Iugar de cemeyar outra vez a considerayao de cada programa ou 

assunto, os decision-makers aceitarn o que atualmente esta sucedendo como dado e realizam 

ajustes pequenos, incrementais, marginais na conduta vigente. [ ... ] o resultado e que a politica 

muda muito lentamente." (Kingdon, 1984:83-4) 

Ham e Hill apontam uma associayao entre incrementalismo e uma postura descritiva na amilise 

politica, e racionalismo e uma postura normativa. 

A visao incremental argumenta que o ajuste continuo entre "partidarios" de posiy6es distintas 

-para influenciar as decis6es no &mbito do processo politico- asseguraria o ideal demecnitico do 

pluralismo. Para esta visao, o racionalismo conduziria a "engenharia social 11 e ao autoritarismo, por 

na.o considerar os diversos interesses politicos existentes na sociedade. 

Dror (1964) critica o conservadorismo do modele incremental, ao consideni-lo suporte das 

foryas pr6-in6rcia e anti-inova~tao. 0 incrementalismo seria adequado -para Dror- apenas quando 

exi.stissern politicas razoavelmente satisfat6rias -com urn alto grau de continuidade- de problemas e 

meios para trat!l-los, isto e, quando ex:i.stisse uma grande estabilidade social. 

Para Etzioni (1967) a associayao entre incrementalismo e sociedades plurais e racionalismo 

e sociedades totalitarias e falsa. Etzioni coloca que e incrementalismo na.o conduz necessariamente 

a sociedades mais plurais e democr<iticas, e que e possivel encontrar incrementalismo tambem em 

regimes autoritarios. Esta critica foi reconhecida posteriormente pelo "incrementalista 11 Lindblom: 

"Lindblom reconbece as pontualiz3.1'5es de Etzioni. [ ... ] em Politics and Markets (1977), 

Lindblom aceita que o pluralismo se desvia a favor de certos grupos, particularmente 

neg6cios e corporav5es". (Ham e Hill, 1993:95) 

Para R Dagnino (1996) a decisao de adotar a modelizay&o incremental como condutora da 

analise induz urn posicionamento politico por parte do analista, inclinado a favor do statu quo. A 

prOpria opc;ao pelo modele incremental, de fato, implica confundir tomada de decis6es com 

implementayao. 

,A opyao de adotar o modele racional como refer&lcia, com status nonnative, nao deve levar 

a uma desconsidera¢o dos aspectos politicos inerentes ao processo politico. Por outre lado, 
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descartar esse modelo seria compacruar com aqueles que, cffilcamente, desqualificam 

qualquer pretensao de tamar 0 processo politico mais adequado a solu~ao dos problemas 

sociais_ 0 modele racional e aplicado para resolver problemas de uma forma sistematica. 

Deve ser usado, tamb6n, para resolve-los de rn.aneira democnitica [ ... ] Uma coisa 6 procurar 

definir os objetivos de uma determinada sociedade de uma forma racional. Dutra e procurar 

implementar os objetivos estabelecidos atraves de urn modele racional" (Dagnino, 1996: 16-7) 

Agenda governamental 

A metaf'ora da 'agenda govemamental' 6 uma (re)construyao do processo de seleyao de temas 

a abordar, e cia ordem de prioridades estabelecida por parte do govemo. Permite descrever posiy5es 

relativas nessa ordem, assim como apresentar mudanyas na dinfunica do processo de tomada de 

decis6es. 

"Uma agenda govemamental e uma lista de assuntos aos quais os agentes prestam aten~ao 

em urn tempo dado. Portanto, o processo de estabelecimento da agenda Iimita o conjunto de 

assuntos que, concebem, poderiam ocupar sua aten~ao a uma lista na que efetivamente se 

focalizam. Obviamente, lui agendas dentro de agendas. Desde grandes agendas gerais, como 

a lista de itens que ocupam o presidente e seu circulo imediato ate outras mais 

especializadas." (Kingdon, 1984 :205) 

Poder e tomada de decisOes 

De acordo com Ham e Hill (1993) e possivel distinguir tres dimens6es nas quais o poder se 

exerce e desdobra, atrav6s do dominic do processo de tomada de decis6es e estabelecimento da 

agenda politica. 

A primeira destas dimens6es foi desenvolvida por Dahl, e afirma que se exerce poder quando 

as preferencias de uma hipot6tica classe dominante sabre temas chave sao adotadas acima das de 

outros grupos: 

" ... A tern poder sabre B no sentido em que pode fazer que B fa<;a alga que B nao teria feito 

de outro modo" (Dahl, 1957:203) 

A segunda dirnensao foi apresentada por Bachrach e Baratz. Criticando a posrura de Dahl, 

argumentam que o poder nao envolve, sirnplesmente, decis6es chave e condutas atuais: 

"0 poder e tambem exercido quando A dedica suas energias a criar ou refon;ar valores sociais 

e politicos e pniticas instirucionais que lirnitam o alcance do processo politico a considerayao 

pUblica daqueles temas que sao comparativamente in6cuos para A" (Bachrach e Baratz, 

1962:984) 
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Chamaram a este processo 'nondecision-maldng, e o definiram como 

" .. a pnitica de limitar o alcance do decision-making atual aos assuntos 'seguros' mediante 

a manipula9li0 dos valores, mites, institui~t-Oes politicas e procedimentos dominantes na 

sociedade" (Bachrach e Baratz, 1963:632) 

Bachrach e Baratz distinguem entre nondecision-making e aspectos negatives do decision-making 

como 'decidir nlio agir' e 'decidir nlio decidir'. Nondecision difere destes outros fenOmenos dado que, 

quando ocorre, os temas ainda nlio foram colocados como assuntos de decisao. Ressaltam que os 

interesses estabelecidos sao protegidos pelo nondecision-making; em consequencia a tomada de 

decis5es sabre regula¢es demandadas nao 6 uma atividade neutra, e opera em desvantagem para os 

grupos e pessoas que procuram uma realocaylio dos recursos. 

A terceira dimensao do poder 6 proposta por Lukes, e se desenvolve atrav6s do exercicio de 

dar forma as preferencias da popula9ao. E exercida onde n[o existem conflitos abertos, como no 

argumento de Dahl, ou encobertos, como no de Bachrach e Baratz, e sim latentes: 

" ... A exerce poder sabre B quando A afeta B de uma maneira contraria aos interesses de B" 

(Lukes, 1974:27) 

Da perspectiva de Lukes, a existSncia de consenso nlio 6 indicativa de que o poder nlio esteja sendo 

exercido. A dimenslio em que se opera este poder 6 eminentemente ideol6gica. 

Processo de implementat;io 

E inadequado restringir a analise politica a inst8ncia de tomada de decis5es. Fazer isso 

equivaleria a dizer que plano e obra executada sao, simplesmente, sinOnimos. 

Van Meter eVan Horn definem processo de implementa9ao como 

" ... aquelas ay5es realizadas por individuos (ou grupos) pUblicos ou privados dirigidas a 

concretiza9ao do conjunto de objetivos presentes em decis5es politicas" (Van Meter eVan 

Hom, 1975:445) 

Os estudos sabre implemen~ao nonnalmente focalizam o gap existente entre planificaylio 

e realizayiio. Em principia, parece fundamental nao perder de vista a diferen93- entre nlio 

implementaylio e rna implementa9!o. Pressman e Wildavsky (1973) argumentam que, se a ayio 

depende de urn nUmero de vinculos ern uma implementayio encadeada, que requer cooperaylio entre 

agencias, par exemplo, pequenos deficits acumulativos podem gerar o fracasso da tentativa. A :tim 
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de descrever estes efeitos, introduzem o conceito de 'deficit de implementa.;lio'. 

E inadequado considerar a implementayao como urn processo isolado do resto do processo 

politico. Na aruilise de politicas pUblicas, a instfulcia de implementa~a:o desempenha urn papel chave, 

dada a distancia entre processo de tomada de decis5es e a pnitica das ay5es. De fato, normalmente 

as unidades de implementa~ao de politicas pUblicas sao estrutural e funcionalmente diferenciadas do 

aparato do executive, e, ademais, de natureza heterogenea. Elmore (1993) prop5e uma modelizaya:o 

em que configuram quatro tipos ideais de organiz~ao. Em cada urn dos modelos vincula 

complementarmente o principia construtivo da instituiyao, a distribuiyao intema do poder, o processo 

de formulac;ao de politicas organizacionais (decisiio-making) e a forma de implementayao: 

Modele I: implementayao como sistema de gerenciamento 

-Principia central: As organiza<;Oes devem operar como maximizadores racionais de valor. 0 atributo 

essencial desta racionalidade e a conduta orientada a objetivos; as organizay6es sao efetivas enquanto 

maximizam sua peiformance em relayffo a seus objetivos. Cada tarefa que desempenha uma 

organizayao deve contribuir ao menos a urn objetivo predefinido, que reflita o prop6sito da 

organizayao 

- Distribuiyao de poder: As organizay6es devem estar estruturadas sob o principia de controle 

hienirquico. A responsabilidade pelo policy-making e sobre a performance do sistema em seu conjunto 

estci depositada no nivel superior da gerencia. A gerencia prop6e objetivos de desempenho e tarefas 

especificas as unidades subordinadas e monitora seu desempenho. 

- Formulay3o de politicas organizacionais: Para carla tarefa h8. uma locayao 6tima de responsabilidades 

entre as sub-unidades, que maximiza a performance do conjunto da organizayffo em rela¢o a seus 

objetivos. 0 processo de tomada de decis6es consiste em encontrar este 6timo e mante-lo mediante 

ajustes constantes da distribuiyao intema de responsabilidades as mudanyas no entomo. 

- Processo de implementayao: A implementayao consiste na definic;a:o de urn corpo detalhado de 

objetivos que reflitam a intenyao de urna politica dada, designando responsabilidades e padr5es de 

performance as sub-unidades, coerentes com estes objetivo~ e realizar ajustes internes que assegurem 

a realiza.yao dos objetivos organizacionais. Este processo e dinamico; o entomo imp5e continuarn.ente 

novas demandas que requerem ajustes internes. A implementayao e permanentemente dirigida aos 

objetivos e maximizadora de valor. 

(Elmore, 1993:316-7) 

Modele II: Implementay!o como urn processo burocnitico 

- Principia central: Os do is atributos centrais destas organiza<;Oes sao discricionariedade e retina. T oda 

conduta importante na organiza~ao pode ser explicada pela irredutivel discricionariedade exercida por 
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trabalhadores individuais no desempenho de suas tarefas cotidianas e pelas retinas operativas que eles 

desenvolvem para manter e afianyar sua posiyao dentro da organizayao. 

- Distribuiyao de poder: A dominfutcia de discricionariedade e rotinizayao implica que o poder tende 

a se fragmentar e se dispersar em pequenas unidades que exercem, relativamente, urn forte controle 

sabre tarefas especificas dentro de sua esfera de autoridade. A proporyao de controle que cada 

unidade organizacional pode exercer sabre outra -lateral ou hierarquicamente- esta baseada no fato 

de que, assim como as organizay6es sao crescentemente complexas, as unidades aparecem mais 

especializadas e exercem maior controle sabre suas operay6es intemas. 

- Formulaya:o de politicas organizacionais: 0 processo de formulayao de politicas consiste em 

controlar a discricionariedade e alterar retinas. Todas as propostas de mudanya sao julgadas pelas 

unidades organizacionais em termos do grau em que se desviam dos padr6es estabelecidos; portanto, 

as decis6es organizacionais tendem a ser incrementais. 

- Processo de implementayao: A implementa.yao consiste em identificar onde se concentra a 

discricionariedade, qual das retinas e necessaria mudar, desenvolvendo rotinas altemativas que 

representem a politica procurada, e induzam as unidades organizacionais a empregar as novas retinas 

em detrimento das velhas. 
(Elmore, 1993:322) 

Modele ill: Implementayao como desenvolvimento organizacional 

- Principia central: As organizay6es devem funcionar para satisfazer as necessidades psicol6gicas e 

sociais bisicas dos individuos (para a autonomia e controle de seu prOprio trabalho, para a 

participacao em decis6es que os afeta.m, e para se comprometer com os propOsitos da organizayao ). 

- Distribuiyao de poder: As organizay6es se estruturam com o objetivo de maximizar o controle 

individual, a participayao e o compromisso de todos os niveis. As burocracias hierarquicamente 

estruturadas maximizam estes aspectos a favor dos niveis superiores, em detnmento dos inferiores. 

Portanto, a melhor estrutura organizacional e aquela que minimiza o controle hierarquico e distribui 

a responsabilidade pelas decis5es entre todos os niveis da organizayao. 

- Formulaya.o de polfticas organizacionais: a qualidade da forrnulaylio de politicas depende da cria~o 

de efetivos grupos de trabalho. A qualidade das relac;5es inter-pessoais determina em grande medida 

a qualidade das decis5es. Os grupos de trabalho efetivos se caracterizam por metas compartilhadas, 

comunica.yao intema aberta, corrfi.anya reciproca, apoio entre os membros do grupo, completa 

utiliza.c;ao das capacidades individuais e controle dos conflitos. A formulac;ao das politicas consiste 

basicamente na construyao de consenso e urn sOlido relacionamento inter-pessoal entre os membros 

do grupo. 

- Processo de implementayao: 0 processo de implementayao passa pela construc;ao de consensos e 

a complementac;ao entre os policy-makers e implementadores. 0 problema central da implementa~o 
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e a dificuldade do processo de gerar consensos quanta as metas, e equilibrar a autonomia individual 

e o compromisso com as politicas por parte dos executores. 

(Elmore, 1993:329-30) 

Modele IV: hnplementayao como urn processo de conflito e barganha 

- Principia central: As organizay6es sao territOries de conflito nos quais os individuos e sub-unidades 

com interesses especificos competem para obter vantagens relativas no exercicio do poder e a 

alocayao de recursos escassos. 

- Distribuiyao de poder: A distribuiyiio do poder nestas organizay6es nao e estil.vel. Depende 

exclusivamente da habilidade temporiui.a de urn individuo ou unidade para mobilizar suficientes 

recursos como para manipular a conduta de outros. A posiyao formal na hierarquia de uma 

organizac;ao e apenas urn dos mUltiplos fatores que determinam a distribuiyiio do poder. Outros fatores 

incluem: conhecimento especializado, controle dos recursos materiais, habilidade para mobilizar apoios 

politicos externos. Portanto, o exercicio do poder nestas organizay6es se vincula apenas debilmente 

a sua estrutura formal. 

- Formulayao de politicas organizacionais: Consiste na negociayao dentro e entre as unidades. As 

decis6es negociadas sao o resultado da convergencia entre atores com diferentes preferencias e 

recursos. A negociayao nao requer que todas as partes concordem sabre os objetivos comuns nem que 

eventualmente contribuam para o exito ou fracasso do processo de negociac;ao. A barganha exige 

apenas que as partes concordem em ajustar mutuamente sua conduta em interesse de preservar a 

negociac;ao como urn instrumento para a alocac;ao de recursos. 

- Processo de implementayiio: A implementayao consiste em uma complexa serie de decisOes 

negociadas que refletem as prefer&ncias e recursos dos participantes. 0 &ito ou fracasso na 

negociayao nao pede ser julgado comparando o resultado com a declarayao de intenyao, porque uma 

lista de prop6sitos simples nao pede gerar urn enunciado dos interesses das diversas partes no 

processo de negociayao intemamente consistente. 0 8xito apenas pode ser de:finido em relayao aos 

objetivos de uma parte no processo de barganha ou em tennos da preservayao do processo em si 

mesmo. (Elmore, 1993:336-7) 

Politica cientifica e tecnolOgica 

Dentro do con junto de politicas pUblicas ( aqui politicas no sentido de produto, mais que de 

processo) e possivel diferenciar urn conjunto de medidas que afetam diretamente as atividades 

cientificas e tecnol6gicas. Jean Jacques Salomon define politica cientifica e tecnol6gica como: 

11 
••• medidas coletivas que tomam urn govemo para fomentar, de urn lado, o desenvolvimento 

da investigayao cientifica e tecnol6gica e, de outro, a fim de utilizar os resultados dessa 

investigayao para objetivos politicos gerais" (Salomon, 1977:45-6) 
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N ormalmente, a politica de C&T excede o marco das medidas explicitas, diretamente vinculadas a 
atividade. Por isso, o que e chamado de politica de C&T deve ser objeto de uma reconstrw;:iio de urn 

conjunto de medidas, que afetam direta e intencionalmente, mas tambem de modo indireto e nao 

intencional a atividade: 

"As relayOes entre os cientistas e o Estado se manifestam atraves de diversos mecanismos, mas 

no fundamental, esta se produz atraves do financiamento e a assessoria. Uma modalidade 

dominante desta interar;iio e a denominada 'politica cientifica e tecnol6gica' que reagrupa ( ou 

reconstr6i) as intervenr;Oes estatais sabre o sistema de incentives e recursos que os atores e 

operadores do sistema de investigar;fto abordam no desenvolvimento de sua atividade de 

produc;B:o do conhecimento (Gummet, 1992). As vezes, as politicas cientificas e tecnol6gicas 

sao urn conjunto de ar;Oes explicitas, ordenadas e hierarquizadas, mas com maier frequencia 

sao reconstrur;Oes analiticas, ex post, e a agregar;ao de urn conjunto de medidas dispersas do 

Estado, definir;ao cujas fronteiras e especifica de cada pais" (Sanz e Santarneses, 1996:3) 

E de interesse a distinr;ao entre 'politica cientifica' e 'politica da ciencia' proposta por Aant 

Elzinga e Andrew Jamison. A 'politica da ciencia' 

" ... refere-se a interaya:o entre a ci&lcia e 0 poder, isto e: a mobilizar;ao da ciencia como urn 

recurso nas relayOes intemacionais, a utilizar;ao da ciSncia por parte dos grupos de pressao ou 

das classes sociais para awnentar seu respective poder e influir na sociedade, e o exercicio do 

centrale social do conhecimento." (Elzinga e Jamison, 1996:92) 

Amilcar Herrera introduziu a distinyao das categorias politica implicita e explicita de C&T. 

A politica explicita coincide com a definiyao de Salomon: 

Politica explicita: " ... e a 'politica oficial'; e a que se expressa em leis, regulamentos e estatutos 

dos corpos encarregados da planificar;iio da ciencia, nos planes de desenvolvimento, nas 

declarayOes govemamentais, etc.; em resume: constitui o corpo de definir;6es e nonnas que 

se reconhecem comumente como a politica cientifica de urn pais." (Herrera, 1995: 125) 

Para o caso de alguns paises subdesenvolvidos, Herrera reapresenta a definiyiio em outras palavras: 

" ... politica de apoio formal a ciencia, que se traduz na aprovar;ao de disposiyOes e leis de 

fomento a atividade cientifica, em pedidos de colaborar;ao aos organismos internacionais, em 

urn continuo elogio verbal do valor da mesma como motor do progresso, e, sobretudo, na 

cria~a:o de organismos para conduzi-la e planifica-ta -conselhos nacionais de investigay§o 

cientifica, secretarias da ciencia, etc.- cujos estatutos e organogramas se podem comparar 

vantajosamente com os dos organismos similares dos paises mais desenvolvidos. Tudo isto 

consti.tui a fachada, principalmente formal e declarativa, que denominamos politica explicita" 

(Herrera, 1995: 130) 
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A 'politica implicita' reUne aspectos das explicayOes de Sanz e Santameses -quanta a 

necessidade de reconstruvao da politica de C&T efetivamente realizada pelo Estado: 

" ... a politica cienti:fica implicita, ainda que e a que realmente detennina 0 papel da ciencia na 

sociedade, e muito mais dificil de identificar, porque carece de estruturayao formal; em 

essSncia, expressa a demanda cientifica e tecnol6gica do 'projeto nacional' vigente em carla 

pais." (Herrera, 1995:125) 

e de Elzinga e Jamison -enquanto a utilizayao da ciSncia por parte dos grupos de poder: 

"A politica cientifica verdadeiramente em ayao -politica cientifica implicita- e bern distinta do 

que sugere esta brilhante fachada. 0 objetivo das classes governantes nao e criar sistemas de 

P&D capazes de dar verdadeira autonomia cientifica aos paises da regiao -ja que isso, alem 
de na:o ser necessaria, e perigoso para os projetos nacionais cuja vigSncia se deseja prolongar, 

mas construir aparatos cientifico-tecnolOgicos que se limitem a cobrir as reduzidas 

necessidades do sistema, sem questionar os supostos fundamentais do mesmo. Os fatos 

mostram logo que esse objetivo -fomentar urn certo desenvolvimento da ciSncia, 

condicionando ao roesmo tempo estritamente seu funbito de ayao social- e muito dillcil de 

conseguir nas condiyOes de America Latina" (Herrera, 1995: 130) 

Herrera esclarece que estas duas politicas de C&T nao sao necessariamente contradit6rias ou 

divergentes. Esta falta de coerencia apenas se d<i sob certas condiyOes sOcio-politicas 

"Apenas quando existe certo tipo de contradiy6es no projeto nacional, como sucede na maioria 

dos paises subdesenvolvidos, essa divergencia adquire caritter realmente critico" (Herrera, 

1995:125-6)" 

Veja-se que as de:finiyOes usuais de politica cientifica e tecnol6gica como as aqui consignadas, sao de 

fato, centralmente cienti:ficas e secundaria e parcialmente tecnol6gicas. Este fato pode ser interpretado 

como urn vicio derivado do modele linear de inovayao na conceitualizayao das atividades cientificas 

e tecnol6gicas: 'o objeto central da politica de C&T e a atividade cientifica, a tecnologia e uma 

derivayiio ou uma aplica~o do estoque de conhecimentos cientificos gerados'. Molina pro pOe uma 

definiy3.o de politica tecnol6gica derivada da aplicayao do modele sociotechnical constituencies que 

pemrite superar esta lirnitayio: 

11Para compreender o alcance desta. a:finnacao e necess3rio compreender a que se refere o autor com o termo 
'projeto nacional': "0 projeto nacional se define como o conjunto de objetivos, o modelo de pais, ao que aspiram os 
setores sociais que tem, direta ou indiretamente, o controle econOmico e politico da comunidade. 0 mais rmportante 
desta definiyiio e que se refere a um conjunto de objetivos concretes e, sobretudo, concebidos por uma elite dirigente 
com poder apto para articulci-los e implemen.t<i-Ios. Niio se trata do que se denomina vagamente 'aspira¢es nacionais' 
ou 'ideal nacional"' (Herrera, 1995:126) 
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" ... a origem das dificuldades no desenvolvimento de sociotechnical constituencies pode 

derivar na.o apenas de uma abordagem instavel e de curto alcance dos constituintes 

governarnentais mas tamb6m da especializa~a.o e visa.o dos pr6prios inovadores tecnol6gicos. 

Dado que as tecnologias [ ... ] sao cristaliza~5es da evolu~ao da interayao dos recursos, vis6es 
e interesses dos constituintes, o exito ou fracasso dificilmente pode se reduzir a urn Unico fator 

singular. Coerente com isto, a politica tecnoiOgica e concebida como a gera.yio e 

implementa.yio de estrategias para a constru.yio de efetivas sociotechnical 
constituencies." (Molina, 1989:X) 

Descri~YiO da fum;io no framework 

- Fum;ao designada 

A integraya.o na ancllise de uma dimensao politica e urn passe inevit3.vel para entender as condutas dos 

atores locais. Tanto nas abordagens orientadas a explorar as relay5es tecno-econ6micas como as 

referentes as relac;;5es s6cio-tf:cnicas, a dimensao politica f: mencionada de rnUltiplas maneiras, mas 

normalmente nao e desdobrada com amplitude. Os diferentes instrum.entos de analise politica permitem 

especificar e reforyar a dimensao politica incluida nas abordagens anteriormente consignadas, em 

particular, aquelas que, par se centrar em ana.J.ise micro e recursos dedutivos, tratam os aspectos 

'relativamente macro' vinculados a politica, como questOes do 'entomo', ou como parte do explanans, 

sem necessidade de que sejam par sua vez explicados. 

Em outros termos, a integrayao destes elementos no framework pennite compreender a 

dimensa.o politica das dinfunicas de inovar;ao. Dado o alcance nacional da aruilise e o canicter 

historicarn.ente situado das dinfunicas de inovayao, a politica pUblica nao podia estar ausente nas 

explicay6es. Esta integray3.o implica, par outre lado, em urn complemento da dimensao de politics 

incorporada nos aparatos de analise de relar;Oes s6cio-tf:cnicas de M. Calion e W. Bijker. 

- Modo de integra9ao 

A integra¢o destes elementos f: mUltipla. No plano da orientR9iio da analise, conceitualizar a politica 

como processo reporta a anilise uma caracterizar;ao dinfunica fundamental, compativel com o resto 

do instrumental do framework. No plano metodol6gico, os distintos instrumentos selecionados 

perrnitem abrir a caixa preta da dimensao politica e integrar a dimensao do poder nas explicac;;Oes. Par 

isso, em principia, OS instrumentos SiiO integrciveis as aplicay5es do modele sociotechnica/ 

constituencies, e compativeis com a conceitualizac;;ao do poder dos ensembles s6cio-t6cnicos. 
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Dada a diversidade de integray6es possiveis no framework, parece excessive realizar urn 

desdobramento das mesmas nesta secao_ 

- Instruy6es para seu uso 

0 uso possivel destes instrumentos e mUltiple. sao explicitamente aplicados na construyao de algumas 

expliC3-96es particulares, em alguns casas coordenados com outros instrumentos e em outros gerande 

algumas explicayi)es integnlveis aos resultados de anaiise produzidos mediante a aplicayao de outros 

instrument as. 

A descriyao de politicas nncro e meso permite analisar o comportamento dos atores 

institucionais no capitulo 3. Neste capitulo, sao tambi:m estabelecidas algumas diferenyas entre os 

distintos modelos organizativos das instituiyOes locais. A analise de politicas macro e realizada 

fundamentalmente nos capitulos 4 e 5. 

A distinyao entre processes de tomada de decis6es racionais ou incrementais, e a 

(re)construyao dos processes de definiyao e mudanya da agenda governamental se mostra funcional 

para a explicacae do comportamento dos policy-makers locais; e sao aplicados com maior frequSncia 

nos capitulos 5 e 6. 

0 capitulo 5 analisa, em particular, a politica de C&T explicita, e no 6 procura-se estabelecer 

os elementos fundamentais da implicita. De fato, a distinyao de Herrera constitui urn dos motives 

centrais que explicam a estruturayao particular desta tese: como analisar as politicas implicitas? 

Dado que a investigayio nao incluiu estudos de caso pr6prios, a informa.yao utilizada na 

(re)construyiio de politicas micro e meso deriva do trabalho sabre as fontes secundarias disponiveis, 

que nem sempre foram produzidas com esse fun. Fa ram destacadas as conclusOes daqueles estudos 

que ferneceram criterios para a analise. Por isso, o resultado de tal ana.Iise tern urn valor indicativa. 

Urn estudo exaustivo poderia outorgar informayao provavelmente mais conficivel, porem tal tarefa 

escapa ao alcance da presente tese. 

2.3.4.2. Amitise ideol6gica 

Ideologia em termos de processo 

Therborn desenvolveu uma si:rie de conceitos e ferramentas analiticas orientadas a explorar 
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a funyao da ideologia na organizay3.o, a rn.anutenyao e a transforrnayao do poder na sociedade. 

Diferente de outros autores, Therbom nao entende as ideologias como "corpos organizados 

de ideias", como tlconhecimento nao submetido a comprovayiio" ou como "falsa consciencia", mas 

como 

" ... uma dimensao da atividade humana sob a qual os seres humanos vivem suas vidas como 

atores conscientes, em urn mundo em que cada urn deles compreende em diversos graus. A 

ideologia eo meio atraves do qual operam esta consciencia e esta significatividade" (Therborn, 

1989:3) 

A definiyao inclusiva de 'ideologia' implica uma perspectiva particular na analise, orientada a 

compreender a estruturayiio da subjetividade dos atores 

" a concepyiio de ideologia aqui empregada inclui deliberadamente tanto as noyOes e a 

'experiencia' cotidianas como as elaboradas doutrinas intelectuais, tanto a 'consciencia' dos 

atores sociais como os sistemas de pensamento e os discursos institucionalizados de uma 

sociedade dada. Mas estudar tudo isto como ideologia significa consideni-los de uma 

perspectiva particular: niio como corpos de pensamento ou estruturas de discurso per se, mas 

como manifest:ayOes do particular ser-no-mundo dos atores conscientes, de sujeitos humanos. 

Em outras palavras, conceber urn texto de palavras como ideologia equivale a considerar a 

maneira em que intervern na forrnayao e transforrnayiio da subjetividade humana" (Therbom, 
1989:2) 

As ideologias :funcionam, para Therbom (que to rna como ponte de partida a conceitualizayao 

de ideologia de L Altlrusser), como urn processo social de alusOes ou 'interpelayOes', inscrito em 

matrizes sociais materiais. A ideologia funciona como urn discurso que se dirige ou interpela os seres 

humanos enquanto sujeitos. 

Therbom distingue entre subjetividade e personalidade, a fim de diferenciar os processes de 

constituiyao ideol6gica de outros exclusivamente psicolOgicos e individuais 

"Uma pessoa pOe em pnitica, vive sua personalidade enquanto sujeito em diferentes formas 

de subjetividade que, sem dllvida, nao chegam a esgot3.-la. Estas forrnas podern entrar em 

tensao ou conflito em certas ocasi5es. As formas da subjetividade humana estao constituidas 

por interseyOes do psiquico e do social, e podem ser consideradas como os aspectos externos, 

mais conscientes e mais socialmente perrnutitveis da pessoa. 11 (Therbom, 1989:14) 

Distingue tambem entre individuo e sujeito, identificando esta segunda dimensao da pessoa com as 

diferentes subjetividades 

" ... as interpelayOes ideol6gicas constituern e reconstituem constantemente nossa identidade. 
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Urn homem somente pode atuar como urn nUmero quase ilimitado de sujeitos, e no transcurso 

de uma s6 vida humana se desdobram de fato urn grande nU.mero de subjetividades [ ... ]urn 

determinado ser humane conta em geral com v<lrias subjetividades para aplicar, ainda que por 

norma nao aplique mais de uma ao mesmo tempo" (Therbom, 1989:63-4) 

Therbom diferencia tres modes fundamentais de interpelayao ideol6gica em relayao ao tipo 

de afinnay6es que realizam: 

"As ideologias submetem e qualificam os sujeitos dizendo-lhes, fazendo-lhes reconhecer e 
relacionando-os com: 

a) 0 que existe, e seu corohirio, o que nio existe; isto e, quem somas, o que eo mundo e 

como sao a natureza, a sociedade, os homens e as mulheres. Adquirimos desta forma urn 

sentido da identidade e nos torna conscientes do que e verdadeiro e certo; com isso a 

visibilidade do mundo fica estruturada mediante a distribuiyao de claros, sombras e 

obscuridades 

b) 0 que e born, correto, bonito, atrativo, agradivel, e todos seus contr3rios. Desta forma, 

se estruturam e normalizam nossos desejos. 

c) 0 que e possivel e impossivel; com isso se modelarn nosso sentido da mutabilidade de 

nosso ser-no-mundo e as consequencias da mudanya, e se configurarn nossas esperan!i4s, 

ambi>5es e temores" (Therbom, 1989:15-6) 

Diferente de outros autores, Therborn tenta estudar as ideologias em sua dinfunica social, por 

isso recusa as definiy5es usuais, restritas ao estudo da ideologia como texto organizado. Em outros 

termos, mesmo nao abandonando o aspecto "ideologia como produto", direciona sua conceitualizayao 

para a ancilise das "ideologias como processes" 

" ... as ideologias, contrariamente a concepyao tradicional na hist6ria das ideias, funcionam 

realmente em uma certa desordem. Niio funcionam como corpos de pensamento que 

possuimos e que aplicamos em nossas ay5es, nem como textos elaborados que apresentam o 

pensamento de grandes inteligfulcias [ ... ] Compreender como as ideologias funcionam em uma 

determinada sociedade requer antes de tudo que as contemplemos nao como propriedades ou 

textos, mas como processes sociais em curse" (Therbom, 1989:63) 

As ideologias nao existem em abstrato, em urn plano ideal das ideias imateriais, das quais os atores 

participam. Longe desta visao idealista, afirma que 

"Sempre sao produzidas, transmitidas e recebidas em situa¢es sociats concretas, 

materialmente circunscritas, e atraves de meios e pr<lticas de comunicat;:ao especiais, cuja 

especificidade material pesa sabre a efic<lcia da ideologia em questao." (Therbom, 1989:65) 
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As ideologias nao circulam rnonoliticamente nern se apresentam nos discursos sociais como 

constru~5es desdobradas de forma coerente. De fate, aparecern de forma fragrnentaria. Urna forma 

de analisar os processes de produ~ao e circulayao de ideologias ern sociedades e usar o conceito de 

ideologema. Urn ideologema e a menor unidade inteligivel de ideologia (Encyclopedia of 

Contemporary Literary Theory, 1993:556). 0 tenno e uma constru~ao paralela a, por exemplo, 

fonema, filosofema ou sema, os quais sao a menor unidade de fonetica, filosofia e semintica, 

respectivamente. A compreensao de urn ideologema e funcional para a compreensao de uma ideologia 

em si. Urn dos desenvolvimentos deste conceito e realizado por Frederic Jameson (1981). Define 

ideologema como 

" ... complexo conceitual ou senuco historicamente determinado, que pode se projetar 

sociahnente na forma de sistema de valores, ou conceito filos6fico, ou na forma de uma proto

narrativa, uma fantasia narrativa privada ou coletiva." (Jameson, 1981: 115) 

Para Jameson os ideologemas sao a 'materia prima' dos produtos culturais. A ancilise ideol6gica, enta:o, 

visa entender os produtos culturais como resultado de complexes trabalhos de transforma~o dos 

ideologemas em quest[o. 

A descri~o de ideologemas por parte de Jameson e afim a descriyao semi6tica da rela~ao entre 

signa e sistema signico que produz signific~ao. Em semi6tica, urn elemento de significac;ao nao 

fimciona mediante urn poder imanente, mas sim porque uma rede de oposic;6es distingue e relaciona 

este elemento com outros. 0 ideologema, como urn signa, e tambem articulado por diferenciayao. 

Sistemas de valores individuais, conceitos :filos6:ficos e proto-narrativas apenas alcan.yam seu poder 

significative em oposi~o e rela~a:o com outros sistemas, conceitos e proto-narrativas. Urn ''mesmo" 

ideologema pode ter efeitos radicalmente diferentes dependendo do sistema ideol6gico ao qual e 

articulado. Os ideologemas, portanto, como os textos individuais ou os fenOrnenos culturais em geral, 

sao espac;os semfulticos em que discursos opostos disputam posi~5es. 

Convergentemente, Julia Kristeva (1970) enfatiza a rela~ao prOxima entre ideologema e 

intertextualidade: cumpre uma fi.ml;:ao de conectar uma estrutura concreta (por exemplo, uma novela, 

uma legislayao) com outras estruturas (por exemplo, o discurso cientifico, uma teo ria econOmica) em 

urn esp~o intertextual. Kristeva descreve 'ideologema' como desempenhando uma dupla funyiio: 

func;ao organizativa dentro de um texto (nexo tem3.tico ou conceitual) e fun~iio que indica a 
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implicac;;ao do texto em urn texto social e hist6rico maier (indicando as coordenadas hist6ricas e 

sociais do texto ). 

A materialidade das ideologias, e, ern particular, a pertinflncia do aparato de afirmac;;Oes e 

sanc;;6es que mobilizam, explica para Therborn, a forma em que umas ideologias se imp6em sabre 

outras 

11 

As ideologias funcionarn em uma matriz material de afirrnac;;5es e sanc;;6es, e dita matriz 

deterrnina suas interrelay6es [ ___ ] Se cada ideologia funciona no funbito de uma matriz de 

a.firmac;;5es e sanc;;5es, entao a competic;;ao, a coexistencia ou o confl.ito depende das matrizes 

nlio discursivas. 0 poder de uma ideologia ern relac;;ao a outras est<i deterrninado pela 

pertinencia de suas afirmay5es e sany5es" (Therbom, 1989:29) 

0 posicionamento anterior o leva a criticar a concepc;;lio corrente, que tende a explicar o 

comportamento dos atores, em particular os econOmicos, com base ern 'interesses' dos distintos grupos 

"[ ... ] os interesses nlio explicarn nada por si mesmos. 'Interesse' e urn conceito normative que 

indica o tipo de ac;;ao mais racional em urn jogo predefinido, isto e, em uma situac;;lio em que 

foram definidos com anterioridade o triunfo e a derrota. 0 que h<i que se explicar, sem dUvida, 

e como os membros das diferentes classes chegam a definir de uma determinada forma o 

mundo e sua situayao e possibilidades dentro dele. 11 (Therbom, 1989: 11) 

A fim de analisar as diferentes formas em que os atores determinam sua aceitayio ou 

submissao a uma ordem dada, Therbom gerou uma tipologia. Os eixos da tipologia sao, em prirneiro 

Iugar, os tres modes de interpelac;;ao, definidos anteriormente. Esta dimensao se refere a situac;;ao 

presente, as formas em que, predominantemente, se fala e se pensa sabre ela A segunda dimensao, 

ao contnlrio, refere as concepc;;6es do ausente. Nela, os modes de imerpelat;3o experimentam uma 

dicotomia segundo respondam sim ou nao a pergunta: existe uma alternativa poss!vel melhor que o 

regime atual? 

. . Mecanismos de aceitacio se2un o seu e eJto 24 d ~· d I . . e dominauo ideo o~:nca 

modo de interpela~io regime altemativo possivel 

Sim Nio 

oque e adapta,ao sentido da inevitabilidade 

0 que ebom sentido da representac;;ao condescend en cia 

0 que e possivel medo resignac;;ao 

(ref.: Therborn, 1989:75) 
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Cada urn dos mecanismos implica uma diferente racionalizar;ao da situayao e das pr6prias 

possibilidades 

a- adaptayao: esp6cie de conformidade, hit outros elementos no mundo mais importantes que a 

situa<;iio atual e a possibilidade de urn regime alternative 

b- sentido da inevitabilidade: ignor§.ncia de qualquer tipo de alternativa 

c- sentido da representayao: se considera que a situa«;iio atual e boa, mesmo diante das criticas de 

terceiros. Sensayao de semelhanya ou pertinenicaJadequayao 

d- condescendSncia: efeito das enunciayOes do que e born acerca do dominante. Troca-se o servilismo 

par valores insignificantes 

e- medo: significa que, em uma situayao normal, nao hit nada al6m da ordem estabelecida 

f- resignaylio: visao pessimista das possibilidades de mudanca, impossibilidade pnitica de uma 
altemativa melber. 

2.3.4.3. Da dimensio ideolOgica a dimensio politica 

A partir das conceituali~Oes de Therborn e possivel estabelecer uma relacao entre "o 

ideol6gico" e "o politico", enquanto processes. Para tal fun, os desenvolvimentos de Adler sao 

particulannente apropriados, dado que, par uma parte, sua concepyao da 'ideologia' e conceitualmente 

afim a de Therbom, e, por outra, porque em Adler, a explorayao da dimenslio ideol6gica se encontra 

diretamente vinculada a questao do poder, e as consequSncias "reais" da dimenslio ideo16gica. 

''Defino ideologia como o nivel individual e portanto subjetivo, agrupado como urn conjunto 

de crenyas e expectativas relacionadas com politica, economia e sociedade. As crenyas e 

expectativas se baseiam na percepyao da realidade, nao na realidade mesma. Dado que as 

pessoas tern diferentes maneiras de compreender, avaliar, decodificar, e dar sentido a suas 

circunstancias, suas reat;X)es, experifulcias e conhecimento serao caracterizadamente diferentes. 

Do ponte de vista do individuo, entao, o ator atribui o estigma de 'real' a situay6es sociais que 

slio percebidas e interpretadas, e estas situ8_95es sao, portanto, reais em suas consequSncias 

em relac;ao ao que as pessoas fazem" (Adler, 1987: 16) 

As teorias sociais, como modelizay6es de 'o que 6', 'o born' ou 'o desejitvel', podem se "comportar11 

como ideologias, gerando consequfulcias reais: 

11
[ ... ] As teorias sociais, quando sao usadas como modelos 'para' alga- antes que 'de' algo

podem fomecer razOes para a conduta. [ ... ] A teoria e urn modelo descritivo da verdade, mas 

produz estrategia, o 'modele para' dar forma a realidade, e, portanto, tern consequencias reais 

sociais e materiais. Para os cientistas, engenheiros e economistas, envolvidos no processo de 

policy-making, fomece a suas instituiyOes nlio apenas o know how e o know that, mas tambem 

o hzow where to; em outras palavras, fomece as cren~, expectativas e objetivos que mostram 

o carninho." (Adler, 1987:15) 
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Racionalidades (como met3fora analitica) 

As ideologias nao funcionam em perfeita desordem, nem se relacionam ao acaso, 

aleatoriamente. No processo social de produyao de ideologias e de constituiyiio ideol6gica dos 

sujeitos, surgem estruturayOes, algumas delas relativamente estaveis. Durante o processo, e construida 

uma hierarquia de premissas, urn encadeamento de criterios, uma causalidade do existente. A forma 

de integraya:o, o grau de elaborayio da constituiyao, a coesao de algumas interpelay6es em relayio 

a outras vao deterrnillando tuna estruturayao organica. No framework, chama-se racionalidades a essas 

estruturay6es ideol6gicas. 

As racionalidades, como as politicas, sao construy6es geradas durante a analise. Seu usa 

'metaf6rico' permite, como o conceito de 'sistemas tecnol6gicos' em Hughes, reconstruir racionalmente 

a forma em que agem, neste caso no plano do pensarnento consciente, os atores sociais. 

E necessaria esclarecer que estas 'racionalidades' nao devem ser confundidas com 'a raziio ou 

com a 'racionalidade ocidental', por exemplo. Grupos distintos de sujeitos operam de acordo com as 

detenninay6es de 'o que 6', 'o born' e 'o possivel' definido na matriz destas racionalidades. 

As racionalidades detenninam e funcionam de acordo com padr6es de coerfulcia (do tipo 'se 

A entao B') internes, que se organizam, parcialmente, em forma dedutiva ('seA, entao b, c, d . .'). 

Dentro destes padr6es sao desenvolvidos OS criterios de avaliayao ('seA e born, entao z e mau). A 

16gica interna destas racionalidades niio depende exclusivamente da "L6gica", em abstrato, mas da 

constituiyao ideol6gica dos sujeitos. 

Estas racionalidades niio funcionam com uma perfeita coesao interna, como blocos 

monoliticos, mas se desdobram de forma que, ao estilo das teorizay5es dos programas cientificos 

geradas por hnre Lakatos, apresentam "nUcleos duros" -inelilsticos e por isso est!iveis- e urn entomo 

"negoci<ivel'' - que por sua variabilidade e instabilidade lhes permite adequarem-se as variay6es de 

situar;ao. 

Paul Sabatier desenvolveu uma esquematizayiio que denominou 'estrutura dos sistemas de 

crenyas' que permite ilustrar a forma como se desdobram estas racionalidades em politica. 
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. . 2 5 Estrutura dos sistemas de cren(:as 

nticleo profundo nUcleo prOximo aspectos acessOrios 
(normativa) (policy) 

aspectos fundamentar;ao posi9Qes politicas decisOes instrnmentais e 

caracteristicos nonnativa e axiomas fundamentais concementes as infoiJD.390es necessarias 
ontol6gicos estrategias orientadas a para a implernentavao das 

alcanQaT os axiomas do politicas do nllcleo 

nllcleo profunda prOximo 

suscetibilidade muito dificil; semelhante dificil, mas pode ocorrer se a moderadamente :facil; este 

amudam;a a uma conversao experiencia revela se\rias e 0 aspecto mais 

religiosa anomalias administrative ou 
legislative do policy-

making 

componentes 1) natureza do homem 1) alcance apropriado da ayiio 1 ) a maioria das decisOes 
ilustrativos a- parte da natureza vs. governamental vs. mercado concernentes a dite9ilo 

dominio sabre a natureza 2) distribuir;ao apropriada da administrativa, locay!o de 
b- egoista vs. contratista autoridade entre varias recursos, interpretay<Io 
2) relativa prioridade de unidades ( ou niveis) de estatutaria, e revisilo de 
saUde, beleza, amor, etc. govemo estatutos 
3) criteria de justir;a 3) identi.fica~ao de grupos 2) informa~ao concemente 
distributiva: para quem? sociais cujo hem estar e mais ao desempenho do 
grupos prinuirios, todos, critico programa. a fonnaliza~Yao 
gerayties futuras, seres 4) orient.aQiio a conflitos dos problemas, etc. 
niio humanos politicos basicos, per 

4) capacidade da exemplo: proiD;:iio ambiental 

sociedade para resolver vs. desenvolvimento 

problemas econ6mico 

a- competi~ao soma zero 5) escolhas Wsicas de 

vs. potencial de instrumentos de politica, por 

cooperaciio mUtua ex. coerr;ao vs. induyiio vs_ 

b- otimismo tecnol6gico pe•suasao 
vs. pessimismo 6) aspira¢o de participa~ao 

de diferentes segmentos da 

sociedade 

7) percep<;iio da relativa 

formalidade desta area-
problema 

(ref.:Sabaner, 1993:287) 

0 processo ideo16gico de estrutura9ao de racionalidades nos sujeitos "outorga" sentido as 

diferentes constru96es estrategicas que os atores projetam e tentam executar a fim de alcan9ar os 

objetivos estabelecidos. 

"Os objetivos emergem de imagens de como pode ser o futuro na mente dos policy-makers. 

A trama de objetivos com meios, o manejo do conhecimento, e a defini9ao de urn papel 

apropriado para o estado se combinam para dar forma a uma 'estrategia' de desenvolvimento 
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tecnol6gico_ As estrat6gias constituem uma racionalidade padronizada para provocar mudanc;a, 

gerar consenso sabre causas e efeitos, condi~5es precedentes, e resultados esperados" (Adler, 
1987:62) 

Estratt~gia (como metafora analitica) 

As ideologias politicas, adverte Adler, niio podem ser utilizadas diretamente como a explica~iio 

da ayiio politica. 

"A ideologia politica niio e uma justifica~iio, nem uma ex.plicayiio, da conduta politica. :E a 

compreensao coletiva dos individuos que, conscientes dos outros pap6is, cren~as, expectativas 

ou prop6sitos, oferecem estrat6gias para a a~ao au solu~5es para as problemas que podem ser 

utilizadas para transformar a realidade. A ideologia, portanto, deixa de ser urn fenOmeno 

mental e aparece como wn produto coletivo da mente, wn plano real de ayiio que todos podem 

usar, que diz as pessoas que algo pode ser feito, e que pode ter consequencias reais." (Adler, 

1987:17) 

0 termo 'estrategia' recebeu numerosas definiy5es. Para as fins do framework, e Util a proposta por 

Norberta Bobbie (Diciomlrio de Ciencias Politicas:640): "programayiio a Iongo prazo dos 

instrumentos politicos na conduyffo dos conflitos". 

0 conceito de estrategia e normalmente utilizado para descrever urn conjunto de ay5es 

organizadas conscientemente por parte de urn ator ou grupo de atores orientado a consecuyiio de urn 

objetivo explicito. Apesar de originariamente de uso rnilitar, as ciencias sociais, e em particular, as 

ciencias politicas, o adotaram como parte de seu instrumental analitico. 

Parece possivel estender o conceito a fim de descrever a a~iio de atores cuja intencionalidade 

e orientayiio de seus atos niio siio explicitas. Ordenar os atos em termos de estrategia permite 

(re)construir racionalmente a l6gica desses atos, vincul.H.-los entre si em algum sentido, e tecer 

hip6teses para algumas explicay5es, ao derivti-los de objetivos gerados no ambito de 'racionalidades 

ideo16gicas'. 

0 uso analitico do conceito estrategia, como metafora do processo que determina a ayiio dos 

atores sociais, permite fazer suposiy5es sabre as 16gicas internas presentes entre as 'racionalidades' e 

as 'ay6es', no processo de tomada de decis6es, e revisar o conjunto de ay6es realizadas por urn ator 

detenninado, vinculado-as em uma certa ordem operacional. 

0 uso do conceito estrategia como metat'ora analitica niio implica que as ay5es organizadas 

atraves da aplicayao do instrumento tenham sido organizadas conscientemente pelo ator. As 
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explica<;5es formuladas deste modo se restringem a descrever a conduta aparentemente mais 16gica, 

em presen<;a da informa<;3.o disponivel para o ator no momenta analisado, mas n:ao visam - de modo 

algum- reconstituir o processo real de elaboray:ao do pensamento do ator. Neste sentido, o 

procedimento de (re)construy:ao estrategica constrOi urn sujeito estrategico verossimil, mas isso nao 

significa que "representa" urn ator "real". 

Essas estrategias (re)construidas., e a sequencia de ay6es que implicam, podern ser contrastadas 

com as info~Oes disponiveis a fun de exercer urn certo controle sabre o exercicio: urn grau elevado 

de "inconsistencia11 estrategica (contradiy5es, incoerencias) problematiza a 16gica de ay6es 

(re)construida, obrigando a busca de explicay5es alternativas. 

Apesar de epistemologicamente arriscado, dado que normalrnente as informay6es nas quais 

se baseiam estes tipos de (re)constru¢es nao passam de inferencias verossimeis, na:o existem maneiras 

altemativas de explicar a ayao racional dos atores politicos a respeito de sua 16gica intema. 

Ao considerar a ayao como a 'estrategia em pnitica', e possivel ordenar as ay5es atraves da 

adequayao de meios a fins, adaptay6es a restriy6es do cenario, respostas a ayao de terceiros. 

A aplicayao analitica permite determinar 'mudanyas', estabelecer 'linhas' de coen3ncia, postular 

cortes temporais, diferenciar niveis de prioridade, determinar hierarquizay6es e subordinay6es. Permite 

estabelecer hip6teses sabre processes de tomada de decis6es (par exemplo, reconstruir inteny6es ou 

'medir' o grau de correlayao entre estas e as ay5es correspondentes). Pode ser Util, entao, para 

estabelecer avaliay6es das alji)es em relayio aos objetivos, e, em particular para avaliar o grau de 

compromisso (coerencia) entre aya:o e discursividade. Par deri~ao, possibilita observar o discurso, 

em sua condiyio material, como mais uma ay3.o politica. 

E de se notar que, na an8lise estrat6gica, fantasia e realidade possuem., a priori, a mesma 

importdncia: o nao ocorrido, o que poderia acontecer, e tao real como o que ocorreu. 

u A mera possibilidade de urn encontro produz consequencias [ .. ] ingressa na categoria das 

coisas reais" (Von Clausewitz, da Guerra: 125). 

Nas analises tradicionais, nonnalmente vincula-sea ayao politica as mudanyas "reais". Apenas 

0 ocorrido e utilizado para explicar a a¢o, chegando normalmente a conclusa.o de que apenas poderia 

ter ocorrido o que efetivamente aconteceu. Atraves das metaforas de 'racionalidades' e 'estrat6gias' 

aparece urn plano de mediay8.o que desconstr6i este saber direto e complete do "real" do policy-maker 
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em uma s6rie de operay5es de translation de informay5es diversas em urn conjunto de ay6es 

orientadas a objetivos. "0 ocorrido" se transforma assim no resultado de urn processo social 

complexo, no qual o policy-maker influiu para que algo ocorresse assim. 0 que esse ator supunha que 

ocorreria 6 tao significative como o que efetivamente aconteceu. 

A fim de esclarecer o alcance da aplicayao do conceito 'estrat6gia' como ferramenta analitica, 

apresentamos uma sfntese dos distintos posicionamentos (re)construidos por Adler em sua analise da 

politica de C&T do Brasil e Argentina. 

2 6 E . . strab~!!ias de C& T: obietivos, mems, On!amza..;:ao do con h ec1mento e do E d sta 0 

Estrategias de Objetivos Meios Organiz~iio do Papel do Estado 

C&T conhecimento 

Laissez-faire - desenvolvimento - assistetlcia treinamento de - autOnomo 

tecnol6gico econOmico tecnol6gica especialistas/educa - educacional com 

- regras que - aquisi<;::lo de <;:ao superior apoio das 

proibem as conhecimento organiza¢es 

pniticas abusivas gerador de hens de internacionais 

capital 

- direitos de 

lice~a e 
patentamento 

estrangeiro 

- inversOes 

estrangeiras 
diretru; 

pragmatismo subordina98o dos joint ventures/ - investiga<;:iio e - promotore 

antidependente investidores aos aberturas de desenvolvimento planejador 

objetivos nacionais pacotes - sistemas de - gma 
de tecnol6gicos reintegra98o e 

desenvolvimento bancos de datos 

econOm.ico - prospectiva 

- subo~ao dos sistemAtica 

investidores ao 

plano nacional 

-autodeten:nina<;:ao 

tecnol6gica 

antidependhcia desenvolvimento joint ventures planejamento planejador 

estrutural integral: apenas entre 

capacidade finnas Iatino-

cultural nacional americanas 

para inovar 

(ref. Adler, 1987:64) 
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Descri~io da fun~io no framework 

- Funyao designada 

A inclusao destes elementos no framework tern par objeto complementar as ferramentas de analise 

politica. Pennite elucidar o par que das tomadas de decis5es e das mudanyas na agenda 

govemarnental, assim como analisar as imagens em virtude das quais os atores tomam suas decis5es. 

Em particular, cumpre a fi.myao de apresentar algumas respostas concretas e especificas a 

interrogay5es que alguns dos autores j<i citados em itens anteriores realizam em termos de fatores 

culturais arnbiguos ou idiossincr<iticos. 

Mediante a aplicayao deste instrumental procura-se identificar as diferentes racionalidades dos 

atores tecnol6gicos locais, assim como dos agentes govemamentais indiretamente envolvidos na 

dinfunica inovativa, descrever os diferentes valores constituidos conforme os modos de interpela.yiio 

e os sistemas de crenyas predominantes derivados, apresentar processes de mudanya nas estratl~gias 

planejadas, e explicay5es para essas mudanyas, identi:ficar os mecanismos de aceitayao dominantes nos 

diferentes periodos. 

- Modo de integrayao 

No plano mais imediato, nas anAlises de processes de tomada de decis5es e implementa.yao integram

se a mudanya de agenda govemamental e as dimensOes do exercicio do poder (em particular em 

processos de non-decision-making e conflitos latentes). A nivel das mediay5es, as 'racionalidades' e 

'estrategias' podem ser vistas como articul.a.y5es entre os diferentes pianos do modelo sociotechnical 

constituencies. 

:E de se notar a afinidade entre esta forma de apresentar o processo ideol6gico (interpelay5es, 

sujeito ideol6gico, matriz material, de Therbom; ideologemas de Jameson, articulayao ideologia

efeitos reais de Adler) e as conceitualizay6es de translation de Calion, e de tecnhnological frame e 

ensemble s6cio-t6cnico de Bijker. 

- Instruy5es para seu uso 

Em linhas gerais, estes instrumentos se aplicam a todas as eluciday5es que abordam a (re )construyiio 

da subjetividade dos atores. 
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Esta (re)construyiio e realizada tomando como base as declaray6es realizadas pelos distintos 

atores contidas nos documentos e fontes secundarias, assim como os registros de sua ayao disponiveis 

nessas fontes. Obviamente, por niio se tratar de uma observayiio direta, as conclus6es desta aplicayiio 

niio podem superar o carciter de hip6teses. 

Ao Iongo do item, apresentam-se algumas sugest5es orientadas ao controle dos resultados da 

aplicayiio, que se resumem em observar o grau de coerencia intema em relayiio a algumas ay6es 

verific<lveis. 
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2.3.5. Aportes da Teoria Geral dos Sistemas, Teoria da Complexidade e Teoria da Auto

organiza.;:io 

0 objetivo principal desta pesquisa e a (re)construyao de dinfunicas inovativas no 8.mbito do 

campo de relay5es denominado aqui como 'sistema nacional de inovayao argentino'. Se, ate aqui, 

tentou-se esclarecer tanto o alcance deste Ultimo conceito, assim como uma diversidade de 

ferramentas analiticas que pennitiram estabelecer algumas relay5es de valor explicative, resta ainda 

a tarefa de desdobrar: como se conceitualizaram as relay5es sistemicas, a que se chama sistema, como 

''funciona" tal sistema, a que se faz refer&cia quando se fala -tii.o recorrentemente- de complexidade. 

Por isto, e necessaria integrar no framework os aportes de diferentes abordagens que 

consideram os sistemas como seu objeto, aportes que se adotam tanto como referendal te6rico para 

lidar com objetos complexes, como se incorporam ao vocabuhirio do texto e no corpo das 

explicay5es. 

No ponte 2.3.2., dedicado a conceitualiz~ao de sistema nacional de inovaylio, mostrou-se 

que os diferentes autores que trabalharam sobre este referencial exploraram em diversas medidas o 

carater 'sisternico' da ferramenta analitica e desdobraram em distinto grau seu potencial te6rico. 

Apesar de ser possivel avanya.r sobre a tenninologia sem realizar maiores esclarecimentos, 

parece arriscado deixar cabos soltos precisamente no nllcleo te6rico-analitico em que se desenvolve 

o conjunto das argumentay5es. Delirnitar o significado da tenninologia, deterrninar sua raiz 

conceitual, esclarecer em que sentido urn conceito se liga a outre parece na:o apenas 16gico na 

descriyao do framework, mas sobretudo imprescindiveL dado que as noy5es de sistema, 

complexidade, interay1io, organizayao, etc., formam parte do vocabulfui.o cotidiano, e foram 

incorporados ao sentido comum, adquirindo significados mUltiples e, norrnalmente, ambiguos. 

Desde os primeiros desenvolvimentos de Ludwig Von Bertalanffy, na d6cada de 30, a Teoria 

Geral dos Sistemas assumiu diferentes orientay5es e foi aplicada a diversos fins. Alguns destes 

desenvolvimentos sao particularrnente Uteis para os fins da presente tese, em particular, as teorizay5es 

da complexidade e da auto-organizacao. 

Diferente dos pontes anteriores, onde depois de cada conceito ou conjunto de conceitos 

vinculados entre si se esclarecia a funyao, relacao e instrur;Oes para o uso das ferramentas analiticas, 

neste caso os comentarios serao intercalados entre as descriy5es, e somente no final se ampliarao 
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estes trSs itens, em uma apresenta9ao geral. Realmente, seria desejavel alcarwar urn maior nivel de 

detalhe, mas isso exigiria dar a este ponte uma dimensao excessiva. 

Para a elabora9iio desta se9il0 foi utilizada uma sE:rie restrita de autores: Ludwig Von 

BertalanftY, Edgar Morin, Michel Debrun. 0 principal motive da escolha e o nivel de abstra!Yiio, 

coerencia e clareza de suas explica96es. Outras alternativas consultadas (V.I. Arnold (1989), Rene 

Thorn (1972, 1992), Henri Ailan (1992), H. Von Foerster (1984), Gregoire Nicolis, Isabelle Stengers 

e Ilya Prigogine (1987; 1988, por exemplo) seriam inadequadas, dado que em algumas se utilizam 

largamente linguagens formais de 16gica e matemoltica, e outras se focalizam em biologia ou fisica. 

Ate hoje, segundo o levantamento bibliognifico realizado, as conceitualizac;6es de 

complexidade e auto-organiza!YilO nao foram aplicadas 3. aruilise de dinfunicas inovativas, em particular 

-curiosamente- niio foram utilizadas em analise de sistemas nacionais de inovac;iio. 

2.3.5.1. Teoria geral dos sistemas 

0 objetivo de Von Bertalanfiy ao apresentar sua Teoria Geral dos Sistemas era a 

" ... formula98.o de principios va.J.idos para 'sistemas' em geral, seja qual for a natureza de seus 

elementos componentes e as rela96es ou 'for9as' reitnantes entre eles" (Von Bertalanffy, 

1990:38) 

ou, mais especificamente 

"A teo ria geral dos sistemas no senti do mais estrito procura derivar, partindo de uma 

defini9ao geral de 'sistema' como complexo de componentes interativos, conceitos 

caracteristicos de totalidades organizadas, tais como intera9ilo, soma, mecaniza9ao, 

centralizayao, compet&lcia, finalidade, etc, e aplici-los entiio a fenOmenos complexes" (Von 

Bertalanf!Y, 1990:94) 

A Teoria Geral dos Sistemas afirma a exist&lcia de similaridades estruturais em diferentes campos, 

ou isomorfismos. Perrnite estabelecer a correspondencia. entre os principios que regem o 

comportamento de entidades que siio intrinsecamente muito distintas, ou os principios comuns a 

diversos niveis de organizac;ao. Bertalanffy distingue entre isomorfismo e analogia: 

" .. o isomorfisrno e rnais que uma mera analogia. :E consequCncia do fato de que, em certos 

aspectos, possam se aplicar abstrayOes e modelos conceituais coincidentes a fenOmenos 

diferentes. Isto niio difere do procedimento geral na ci.Cncia." (Von Bertalanffy, 1990:35-6) 

Na (re)constru~o de rela96es de valor explicative, o estabelecimento de homologias desempenha 
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urn papel centraL A Teoria Geral permite situar diferenyas qualitativas entre analogia, homologia e 

explicayao: 

" ... analogias, ou seja as semelhancas superficiais entre fen6menos que nao se correspondem 

nem em fatores causais nem nas leis pertinentes [ ... ] 

Outre nivel sao as homologias. Estao presentes quando diferem OS fatores eficientes, 

mas as leis respectivas sao fonnalmente identicas. Semelhantes homologias tern consideravel 

importclncia como modelos conceituais [ ... ] E de homologias 16gicas de que se ocupa a 

presente investigayao. Isto pode ser expresso da seguinte forma: se urn objeto e urn sistema, 

deve ter certas caracteristicas dos sistemas, sem importar de que sistema se trate. A 

homologia 16gica nao apenas permite o isomorfismo em ciSncia mas tambem, como modelo 

conceitual, esta em situayao de dar instruy5es para a considerayao correta e a eventual 

explicayao de fenOmenos. 

Finalmente, o terceiro nivel e a explicattao, isto e, o enunciado de condi~Oes e leis 

especificas que sao vaiidas para urn objeto separado ou para urna classe de objetos.[ ... ] 

A homologia de caracteristicas de sistemas nao implica reduyao de urn dominic a 

outre inferior. Tampouco se trata de mera metafora ou analogia; e, antes, uma 

correspondencia formal fundada na realidade, na medida em que possa se considerar 

constituida de 'sistemas' da indole que seja" (Von Bertalanffy, 1990:88) 

A definicao de sistema foi apresentada sintet.ica e simplesmente, em urn alto grau de abstra~ao como: 

"conjunto de elementos em interacao" (Von Bertalanffy, 1990:56). Outros autores moldam a 

definicao, colocando o acento na organizayao12
: "complexidade organizada", de interay5es "fortes 11 

(Rapoport, 1968) ou "niio triviais" (Simon, 1969) 

0 primeiro aspecto relevante da teorizacao sistemica e a relacao das partes com o todo, 

expresso arquetipicamente pela frase 'o todo e mais que a soma de suas partes': 

"0 sentido da expressao, alga mistica [ ... ] reside simplesmente em que as caracteristicas 

constitutivas nao sao explicaveis a partir das caracteristicas das partes isoladas. Assim, as 

caracteristicas do complexo, comparadas com a dos elementos, aparecem como 'novas' ou 

'emergentes'. Contudo, se conhecemos o total das partes contidas em urn sistema e a relacao 

que h3. entre elas, o comportamento do sistema e deriv3.vel a partir do comportamento das 

partes" (Von BertalanflY, 1990:55) 

As relay5es 'das partes' entre si e com o todo sao denominadas intera~;Oes ( e em alguns textos 

posteriores interjogos) 

120 conceito de organizay3.o foi introduzido, na Teoria, de um modo tal que se tomou um conceito dificilmente 
diferenciavel do de 'sistema': "Caracteristicas da organiza\=iio, trata-se de um organismo vivo ou de uma sociedade, sao 
as nQ9(ies como as de totalidade, crescimento, diferencia.Qao, ordem bienirquica, domini.o, controle, competencia, etc." 
(Von Bertalan:ffy, 1990:47) 
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11
Interayao significa que elementos, p, estao em rela~t5es R, de sorte que o comportamento 

de urn elemento p em R e diferente de seu comportamento em outra relayao R'. Se os 

comportamentos ern R e R' nao diferern, nao hci intera~t3.o, e os elementos se comportam 

independentemente das re1ay6es R e R" (Von BertalanflY, 1990:56) 

Uma das discriminay5es bcisicas da teoria e a diferenciayao entre dais tipos de sistemas, fechados e 

abertos, a partir do comportamento do sistema diante da segunda lei de tennodinfunica: em urn 

sistema fechado, certa magnitude, a entropia, deve aumentar ate o maximo, e o processo acabanl por 

se deter ern urn estado de equilibria. A tendencia para a maxima entropia ou a distribuiyao mais 

provavel e a tendencia a maxima desordem. 

Daise define sistema fechado como "sistema isolado do meio circundante. (Von Bertala.nfiY, 

1990:39) 

0 sistema aberto, definido como: "sistema que troca materia e/ou energia com o meio 

circundante" (Von Bertala.nflY, 1990:39) se mantem em continua incorporayao e eliminayao, 

constituindo e dernolindo componentes, sem alcanyar, ainda que a vida dure, urn estado de equilibria 

quimico e termodinfunico, mas mantendo-se em urn estado chamado uniforme (steady) que difere 

daquele. 

Este comportamento energetico diferenciad.o dos sistemas abertos e explicado pela existencia 

de neguentropia: entropia negativa13 

" ... o mundo vivo exibe, no desenvolvimento embriomirio e na evolw;:ao. uma transiyao a uma 

ordem superior, heterogeneidade e organizayao. [ ... ]Em todos os processes irreversiveis a 

entropia deve aumentar. Portanto, a mudanya de entropia em sistemas fechados 6 sempre 

positive; h<i continua destruiyao de ordem. Nos sistemas abertos. entretanto, nao apenas 

temos produyiio de entropia devido a processes irreversiveis, mas tambem entrada de entropia 

que hem pode ser negativa [ ... ] Assim, os sistemas vivos, mantendo-se em estado uniforme, 

conseguem evitar o aumento de entropia e ate podem se desenvolver para estados de ordem. 

e organizayao crescentes'' (Von Bertalanffy, 1990:41) 

Estes estados de ordem sao diferentes em sistemas fechados e abertos. Em qualquer sistema fechado, 

o estado final esta inequivocamente determinado pelas condiyOes iniciais. Ao alterar essas condi~t5es 

iniciais, ou o processo, o estado final mudarci tarnb6m. Nao ocorre o mesmo em os sistemas abertos. 

1J.om dos termos mais usuais no vocabuiari.o econOmico que expressa a ideia de neguentropia e o de sinergias 
(sinergistics); "processo de comb:ina.yao e utilizayiio das partes componentes de algo em formas engenhosas tais que 

produzem urn resultado geral on dividendo que excede a soma das partes" (Laszlo, 1972:309) 
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Neles, pode se alcant;:ar o mesmo estado final partindo de diferentes condit;:Oes iniciais e por diferentes 

caminhos. Esta propriedade dos sistemas abertos e denominada principio de equifinalidade, e 

definida como a 

" ... tend en cia a urn estado final caracteristico a partir de diferentes estados iniciais e por 

diferentes caminhos, fundada em interat;:iio dinfunica em urn sistema aberto que alcant;:a urn 

estado uniforme " (Von Bertalanf!Y, 1990: 46) 

Apesar de sua dinfuni.ca interna e externa, os sistemas abertos nao roudam constantemente, 

pennanecem em estado uniforme 

" ... o sistema permanece constante em composit;:lio, em que pese os continuos processes 

irreversiveis, importay[o e exportat;:iio, constituit;:iio e degradat;:ao. Alcam;:ar urn estado 

unifonne em urn sistema aberto e independente das condit;:5es iniciais, e detenninado apenas 

pelos parfunetros do sistema." (Von Bertalanffy, 1990:147) 

Bertalan:ffy distingue entre 'equilibria' em sistemas fechados e 'estado uniforme' em sistemas abertos 

" ... nos sistemas abertos, o estado uniforme niio e reversivel [ ... ]urn sistema aberto pode 

alcant;:ar urn estado unifonne independente do tempo, no qual o sistema persista constante em 

conjunto e em suas fases (macrosc6picas), ainda que haja urn fluir continuo de materias 

componentes." (Von Bertalanf!Y, 1990: 129) 

Uma forma de manutent;:iio do estado uniforme e a descrita pelo conceito cibernetico de 

homeostasia: manutent;:ao do equilibria no organismo vivo, cujo prot6tipo e a tennorregulat;:ao nos 

animais de sangue quente 

" ... manutent;:ao homeostatica de urn estado caracteristico ou da busca de uma meta, baseado 

em cadeias causais circulares e em mecanismos que devolvem infonnat;:iio sabre desvios 

quanto ao estado a manter ou a meta a alcan10ar." (Von Bertalanf!Y, 1990:46) 

0 conceito cibemetico mais conhecido, incorporado a Teoria de Sistemas eo de retroalimenta~;io. 

0 conceito e resultado de uma abstrat;:iio do mecanisme homeost<itico 

"Retroalimen~ significa que, da saida de wna m<iquina, certa quantidade e devolvida para 
tnis, como 'informat;:iio', para a entrada, de modo que regule esta e assim estabilize ou dirija 

a a10iio da milquina'' (Von Bertalanf!Y, 1990:81) 

Deste conceito derivam, por sua vez, as not;:6es de servomecanismo, sistemas circulares, e, por 

extens[o, processes circulares. 

A estabilidade dos sistemas abertos e alcanr;ada atraves de regulat;:Oes - tanto intemas ao 

prOprio sistema, auto-regula~;fies. como relacionadas it adequay[o dos vinculos com o meio externo, 

fenOmenos de adapta~;io. Os sistemas de retroalimentayao e 'controle homeostatico\ em particular 
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-esclarece Von Bertalanffy- sao urn caso significative mas especial de sistemas auto-reguladores e 

fen6menos de adaptayiio (Von Bertalanf!Y, 1990:169). As 1inhas causais dentro do sistema de 

retroalimentaryao sao lineares e unidirecionais. Em oposi.;ao aos mecanismos de retroalimentaryao 

(baseados em disposi~Oes pre-estabelecidas ), as regulary6es de natureza dinfunica sao resultantes do 

livre jogo de for~as e da interaryao mUtua entre componentes, tendente a estados uniformes. 

"Os fen6menos tipicos de retroalimenta~o sao 'abertos' a informaryao entrante, mas 'fechados' 

ao que corresponde a materia e a energia." (Von Bertalanffy, 1990:169) 

Esta distiTII;;ao permite explicar a estabilizaryao crescente dos sistemas em termos de certo 

processo de mecaniza~io progressiva 

II ... e possivel alcanryar a ordem por intera.yao dinfunica de processes. [ ... ] Pode-se demonstrar 

que as regulary6es primarias nos sistemas orgfuricos, ou seja, aquelas que sao mais 

fundarnentais e primitivas no desenvolvimento embrionario assim como na evoluryao, residem 

na interac;ao dinfunica. Se baseiam no fato de que urn organismo vivo seja urn sistema que se 

mant6m em estado uniforme ou se aproxirna dele. As regulary6es que podemos charnar 

secundarias estao superpostas, e sao controladas por disposiry6es fixas, especialmente do tipo 

da retroalimentayao. Esta situac;iio e consequ&lcia de urn principia geral de organizac;iio que 

poderia ser chamada mecanizac;ao progressiva. Ao principia, os sistemas -biol6gicos, 

neurol6gicos, psicol6gicos ou sociais- esHio governados por interac;lio dinfunica entre seus 

componentes; rnais tarde se estabelecem disposi~Y5es fixas e condic;Oes de restric;ao que fazem 

mais eficiente o sistema e suas partes, mas, de passe, diminuem gradualmente sua 

equipotencialidade ate acabar por aboli-la. 11 (Von Bertalan:ffy, 1990:44-5) 

Ern virtude da forma em que se geram, os processes de estabilizac;ao e mecanizaryiio progressiva dos 

sistemas abertos tomam-se irreversiveis. 

" ... a din3.mica e 0 aspecte mais ample, jit que sempre e pessivel chegar, par leis gerais de 

sistemas, ate uma fun~o como de mitquina, impondo condic;Oes adequadas de restric;iio, mas 

niio e possivel e contnirio." (Von Bertalanffy, 1990:45) 

2.3.5.2. Teoria da complexidade 

As teorizay6es de fenOmenes complexes aparecem como uma extensa.o das conceitualizac;6es 

sistemicas iniciais. 

0 primeiro cenceito bilsico da teoriza.c;ao eo de intera(:Oes: 

"As interay6es sao ary6es reciprocas que modi:ficam o comportarnento ou a natureza dos 

elementos, corpos, objetos ou fenOmenos que estao presentes ou se influenciam. As 

interay5es: 

I. sup5em elementos, seres e objetos materiais, que podem ser encontrados 
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2. sup5em condi~Oes de encontro, ou seja agita~ao, turbulencia, fluxes contnirios, etc. 

3. obedecem a determina¢es/imposi~5es que dependem da natureza dos elementos, objetos 

ou seres que se encontram 

4. se tornam, em certas condi~5es, interrela~Oes (associa~Oes, liga~Oes, combina~6es, 

comunica~ao, etc.) ou seja, dao origem a fen6menos de organiza~a.o. 

Assim, para que haja organiza~ao 6 precise que haja intera~6es, para que haja intera~6es 6 

preciso que haja encontros, para que haja encontros e precise que haja desordem ( agita~ao, 

turbulencia). 

0 nllmero e riqueza das intera~Oes aumentam quando passamos do nivel das intera~Oes nao 

ja entre particulas, mas entre sistemas organizados (atomos, astros, seres vivos e, sobretudo, 

sociedades ); quanta mais cresce a diversidade e complexidade dos fen6menos em intera~ao, 

mais cresce a diversidade e cornplexidade dos efeitos e das transforma~Oes destas interay6es." 

(Morin, 1987:53-4) 

A intera~ao ocupa urn Iugar chave na teoria, urn "ponto de passagem" obrigatOrio, necessaria, que 

Morin rnodela assim: ordem ~ desordem ~ intera.y5es ~ organiz.a¢o ....... ordem. Por isso afirma que 

"A intera~ao se toma 'no~ao-placa girat6ria' entre desordem, ordem e organiza~ao. lsto 

significa que os termos desordem, ordem e organizayao estao agora ligados, via intera~6es, 

em urn anel solidario, no qual cada urn destes termos ja nao pode ser concebido fora da 

referSnci.a aos outros, e no qual tern relayOes complexas, isto e complementares, concorrentes 
e antag6nicas." (Morin, 1987:54) 

Seguindo o caminho aberto pela Teoria Geral dos Sistemas, destaca o car<iter ubiquo dos sistemas 

"Todos os objetos-chave da fisica, a biologia, a sociologia [ ... ] constituem sistemas. Fora dos 

sistemas existe somente a dispersao particular. Nosso mundo organizado e urn arquipelago 

de sistemas no oceano da desordem. Tudo o que era objeto se tomou Sistema Tudo o que 

era unidade elementar, incluindo sobretudo o citomo, se tornou sistema" (J\·1ori.n, 1987:96) 

Esta ubiquidade dos sistemas gera urn impacto direto sabre a defini<;Oes de objeto da amilise 

"chissica" 

" ... a sistema tomou o Iugar do objeto simples e substancial, e e rebelde a reduc;:ao em seus 

elementos; o encadearnento de sistemas desfaz a ideia de objeto fechado e auto-suficiente. Os 

sistemas foram sempre tratados como objetos, temos agora que conceber os objetos como 

sistemas." (Morin, 1987:97) 

Para escapar da possibilidade de decompor os sistemas em elementos, seguindo a via analitica 

"c18.ssica", o alcance do termo elemento em Morine relative 

" ... aqui nao remete a ideia de unidade simples e substancial, mas que e relative ao todo do que 

forma parte. Assim, os elementos dos que falaremos slio tamb6m sistemas (que a partir dai 

se tomam subsistemas), ou/e acontecimentos, ou/e individuos (seres complexes dotados de 
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uma forte autonomia organizadora). Urn todo complexo, como o ser humane, pode aparecer 

como elemento/acontecimento de urn sistema social." (Morin, 1987:99) 

Morin resgata uma s6rie de aportes realizados pela primeira conceitualizayao da Teo ria Geral 

a) ter posto no centro da teoria, com a nD<;iio de sistema, na:o uma unidade elementar discreta, mas 

uma unidade complexa, urn 'todo' que nao se reduz it 'soma' de suas partes constitutivas; 

b) ter concebido a no<;ao de sistema, nao como uma noyao 'real', nem como uma noyao puramente 

formal, mas como uma noyao ambigua ou "fantasm<itica"; 

c) situar-se em urn nivel transdisciplinar que pennite conceber, ao mesmo tempo, tanto a unidade 

como a diferenciayao das ciencias, na:o apenas segundo a natureza material de seu objeto, mas 

tamb6m segundo os tipos e as complexidades dos fenOmenos de associay[o/organizayao. 

Mas, frente a focalizayao da Teoria Geral no sistema aberto em si, Morin explora as 

repercuss5es epistemol6gicas de levar a conceitualizavao da abertura ate suas Ultimas consequencias 

" ... a inteligibilidade de urn sistema deve encontrar-se na:o somente no sistema rnesmo, mas 

tamb6m em sua relayao com o ambiente, e essa relaft.lO nao 6 uma simples dependencia, mas 

que e constitutiva do sistema. 

A realidade esta tanto no vinculo como na distinyao entre sistema aberto e seu 

ambiente. Esse vinculo 6 absolutamente crucial do ponto de vista epistemol6gico, 

metodol6gico, te6rico, empirico. Logicamente, o sistema na:o pode ser compreendido mais 

que incluindo em si o ambiente, que lhe e ao mesmo tempo intima e estranho e 6 parte de si 

mesmo, sendo tamb6m exterior. 
Metodologicamente, toma-se dificil estudar sistemas abertos como entidades 

radicalmente isohiveis. T e6rica e empiricamente, o conceit a de sistema aberto abre a porta 

a uma teoria da evoluyao, que nao pode prover mais que interay6es entre sistema e eco

sistema e que, em seus layos organizacionais mais not3.veis, pode ser concebido como uma 

transbordamento do sistema em urn meta-sistema." (Morin, 1990:44-5) 

Por outro lado, Morin critica as definiy5es usuais de sistema par nao desenvolver uma dinamica 

interna dos sistemas abertos, explorando a noyao de organizayiio 

" ... nao basta associar inter-relay&o e totalidade, e precise ligar totalidade a inter-relac;ao 

atraves da idci.a de organizayao. Em outras palavras, as inter-relay6es entre elementos, 

acontecimentos ou individuos, desde que tenham urn carl:iter regular e est<ivel, se tornam 

organizacionais." (Morin, 1987:99) 

Vincula, entao sua prOpria definiyao de sistema a noyao de organizayao 

"A organizayao, conceito ausente da maior parte das definiyOes de sistema, estava ate agora, 

oculta entre a idcia de totalidade e a ideia de inter-relayao, enquanto liga a ideia de totalidade 

a de inter-relay:[o, tomando indissoci<iveis as tres noc;Oes. A partir daqui podemos conceber 
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o sistema como unidade global de inter-relac;6es entre elementos, ay6es e individuos .. " 

(Morin, !987:99-100) 

Aparece assim, no plano da prOpria definiy3.o de sistema, o primeiro nivel de complexidade: o sistema 

como unitas multiplex 

"Nao sabemos atribuir ao sistema uma identidade substancial, clara e simples. 0 sistema 

comeya par se apresentar como unit as multiplex, isto e, como paradoxa: considerado do 

8ngulo do todo, 6 uno e homogSneo; considerado do fulgulo de seus constituintes e diverse 

e heterogSneo [ ... ] A primeira e fundamental complexidade do sistema consiste em associar 

em si a id6ia de unidade, par urn lado, e de diversidade ou multiplicidade, por outre, que em 

principia se repelem e excluem. 

E o que temos que compreender sao os caracteres de uma unidade complexa: urn 

sistema e uma unidade global, nao elementar, dado que e constituido por unidades diversas 

inter -relacionadas. :E urna unidade original, nao originaria: disp6e de qualidades pr6prias e 

irredutiveis; mas tern que ser produzido, construido e organizado. :E uma unidade individual, 

nao indivisivel: podemos decompO-lo em elementos, separados, mas entao sua existSncia se 

decomp6e. E uma unidade hegemOnica, nao homogSnea: e constituido por elementos 

diversos, dotados de caracteres pr6prios, que tern em seu poder" (Morin, 1987:103) 

0 segundo nivel de complexidade aparece com a incorporayao do conceito de organiza~iio 

" ... organiza.yao e a disposiyio de rela¢jes entre componentes ou individuos, que produz uma 

unidade complexa ou sistema, dotada de qualidades desconhecidas ao nivel dos componentes 

ou individuos. A organizaya:o liga, de modo inter-relacional, elementos, ou acontecimentos, 

ou individuos diversos, que, a partir dai, se tomam os componentes de urn todo. Garante 

solidariedade e solidez relativa a estas ligay5es, e portanto garante ao sistema uma certa 

possibilidade de duraya:o apesar das perturbay6es aleat6rias. Portanto, a organizayao: 

transforma, produz, liga, mantem'' (Morin, 1987:101) 

As liga.y5es geradas no processo de organiza.yao podem ser mantidas mediante: 

- dependCncias fixas ou rigidas 

- intera¢es reciprocas 

- constituiyOes de elementos comuns a dois sistemas associados (fonnando subsistemas do sistema 
constituido) 

- retroay6es reguladoras 

- comunicay6es informacionais 

A relayiio entre 'organizaya:o-sistema-inter-rel~ao' em uma unidade integrada demarca urn segundo 

nivel de complexidade. Neste nivel de conceitualiza~o, o surgimento da inter-rela~o, da organizayao 

e do sistema sao as tres faces de urn Unico fenOmeno 
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"A organizayao de urn sistema eo prOprio sistema sao constituidos por inter-relru;:6es. A 

noyao de sistema completa a noyi:io de organizac;i:io tanto como a noyao de organizayi:io 

completa a de sistema. A organizay[o articula a no.yiio de sistema, a qual fenomenaliza a de 

organizac;.iio, ligando-a a elementos materiais e a urn todo fenomenico. A organizac;.ao e o 

rosto interiorizado do sistema (inter-rela~es, articula~t6es, estrutura}, o sistema eo rosto 

exteriorizado da organizac;.i:io (forma, globalidade, emergencia)." (Morin, 1987: 139) 

Isto nao significa que os tres termos se transformam em sinOnimos, mas em faces complementares 

desse conceito de unidade complexa 

"Estes tres termos, mesmo insepaniveis, sao relativamente distintos. A idt':ia de inter -relayi:io 

remete aos tipos e as formas de ligayi:io entre elementos ou individuos, e entre estes elementos 

e o todo. A idt':ia de sistema remete a unidade complexa do todo inter-relacionado, a seus 

caracteres e a suas propriedades fenomenicas. A ideia de organizac;.iio remete a disposiyao das 

partes em urn, de urn, e por urn todo." (Morin, 1987: 102} 

0 processo de emerg&.cia de 'intera¢es-organizayiio-sistema' e denominado morfogenese, atraves 

do qual o sistema constitui uma realidade topol6gica, estrutural e qualitativamente nova no espai(O 

e no tempo. A organizac;.iio transforma uma diversidade descontinua de elementos em uma forma 

global" 

Do processo de morfogenese, deriva Morin urn principia v;ilido para todo sistema aberto: 

" ... tudo aquila que forma transfonna. Este principia to rna ativa e dialetica a escala da 

organizac;.iio viva, onde transformayao e forma.yao constituem urn circulo recorrente 

ininterrupto." (Morin, 1987:112) 

No processo de morfogenese e organizal(iiO aparece, entiio, uma recolocac;.iio da 'metafisica' dos 

sistemas, que pode ser resumida na frase, em certo modo contra-intuitiva para o atual sentido comum: 

"o todo e inferior a soma das partes" 

II .. .ist0 significa que qualidadeS 0U propriedadeS ligadas as parteS isoladamente desapareCeffi 

140 processo de morfogenese se associa a n~ de 'catastrofe' no sentido que Rene Thorn (1972) conferiu ao 

termo: " ... associado a uma concep¢.io topol6gica em que o tenno 'forma adquire wn sentido forte, significa: 

mudan~a/ruptura de forma em condi~Oes de wna singularidade irredutivel. [ ... ] liga toda morfogenese ou criaeiio de 

forma a uma ruptura de fonna ou catastrofe. Esta id6ia nos permite ler nos processos de desinte~ao e genese. Uma 

catastrofe, ideia metam6rfica, nao se identi:fica com urn com~o absoluto [ ... ] Comporta a ideia de acontecimento e 

cascata de acontecimentos. Longe de excluir, inclui a id6ia de desordem, e de wn modo generico, dado que uma ruptura 

e desintegra93o de wna forma antiga constitui o prOprio processo constitutive de nova fonna Contribui a fazer 

compreender que a organizayao e a ordem do mundo se edificam em e pelo desequihbrio e a instabilidade." (Morin, 

1987:47) 
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no seio do sistema [ .. _] toda a rela~o organizacional exerce restri~t6es ou imposiy6es sabre 

os elementos ou partes que lhe estiio submetidos. Ha sistema quando os componentes niio 

podem adotar todos seus estados possiveis. 0 deterrninismo interne, as regras, as 

regularidades, a subordinayiio dos componentes ao todo, o ajuste das complementariedades, 

as especializay6es, a retroayiio do todo, a estabilidade do todo, e, nos sistemas vivos, os 

dispositivos de regulayao e controle: a ordem sistemica, em uma palavra, se traduzem em 

outras tantas imposiy6es. Toda associayao implica imposiy6es: imposiy6es exercidas pelas 

partes interdependentes umas sabre as outras, imposi¢es das partes sabre o todo, imposiy6es 

do todo sobre as partes. Mas, enquanto as imposiy6es das partes sabre o todo se relacionarn 

primeiro com os caracteres materiais das partes, as imposiy6es do todo sabre as partes sao, 

em primeiro Iugar, de organizayao [ ... ] Estas imposi¢es, restriy5es ou sujeiy6es fazem perder 

em [os elementos] suas qualidades ou propriedades. 0 todo e, pelo tanto, neste sentido, 

inferior a soma das partes." (Morin, 1987:109) 

Como funciona a organizayao no seio do paradoxa unitas multiplex? Ou, em outros termos, 

como urn sistema e estavel-identico a si mesmo- e ao mesmo tempo resultado de constantes inter

relay5es, gerador de diversidade? 

"Todo sistema e uno e mliltiplo [ ... ]A diversidade e necessaria a sua unidade e sua unidade 

e necessaria a sua diversidade [ ... ] a diVefSidade Qfganiza unidade que Qfganiza diversidade. II 

(Morin, 1987:112) 

Esta resposta conduz a urn terceiro nivel de complexidade: nem pura diversidade nem pura urridade 

"Existe certamente urn problema de relayiio complexa, ou seja, complementar, recorrente e 

antagOnica, entre diversidade e unidade, isto e, entre a ordem repetitiva e o desenvolvimento 

da variedade [ _ .. ] A predomin3.ncia da ordem repetitiva reprime toda posSibilidade de 

diversidade intema, e se traduz em sistemas pobremente organizados [ ... ]No limite oposto, 

a extrema diversidade corre o risco de explodir a organizayiio e se transformar em dispersiio." 

(Morin, 1987: 113) 

A organizayao, entao, e apresentada como resposta ao paradoxa unidade-diversidade 

"A organiz.ayao de urn sistema e a organizayiio da diferenya. Estabelece relayOes 

complementares entre as partes diferentes e diversas, assim como entre as partes eo todo [ ... ] 

as partes esta.o organizadas de modo complementar na constituiyio de urn todo." (Morin, 

1987:114) 

A diversidade, por outre lado, nao e homog6nea No interior da organizayao existe tensa.o constante, 

que dti lugar a urn quarto nivel de complexidade, denominado antagonismo organizacional 

"Toda a inter-rel3.1fao organizacional sup5e a existencia eo jogo de atray()es, de afinidades, 

de possibilidades de liga~5es ou de cornunic3.1fiio entre elementos ou individuos. Mas a 

manutenyao das diferen~as sup5e a existencia de fon;:as de exclusiio, de repulsao, de 

dissociayao, sem as quais tudo se confundiria e nenhum sistema seria concebivel. Portanto, 
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e precise que, na organiza¥3.o sistemica, as for~as de atra~ao, afinidades, liga~5es, 

comunica~5es, etc., predominem sabre as for~as de repulsao, exclusao, dissocia~ao, que 

inibam, contenham, controlem, em uma palavra, que virtualizem. As inter-relay5es mais 

est3.veis sup5em que as foryas que lhes sao antagOnicas sejam simultaneamente mantidas, 

neutralizadas, e superadas." (Morin, 1987:115) 

0 antagonismo organizacional, nao contemplado nas primeiras formalizayOes da Teo ria geral, supOe 

outre marco epistemol6gico, que coloca a teoria da complexidade no territ6rio das argumenta~5es 

dial6ticas 

"A inclusao do antagonismo no seia da unidade camplexa e, sem dU.vida, o mais grave 

atentado contra o paradigma da simplicidade, a apelayao mais evidente para a elabora¥ao de 

urn principia e de urn metoda da complexidade. A anti-organizayao faz parte da organiza9ao, 

dado que nao h3. organiza~ao que nao determine pelo menos a titulo virtual, antagonismos 

internes; as organizay5es mais complexas comportamjogos antagOnicos em seu principia e 

sua atividade'' (Morin, 1987: 140) 

Aparece, entao, uma nova definiyao -extensa- de sistema, que incorpora os conceitos anteriores 

" ... o sistema, ou unidade complexa organizada, surge como urn conceito piloto resultante das 

intera¢es entre urn observador/conceituador eo universe fenomSnico; permite representar 

e conceber unidades complexas, constituidas por interrela~t5es organizacionais entre 

elementos, ay6es ou outras unidades complexas; a organizayao, que liga, mantem e 

transfonna o sistema, comporta seus principios, regr:as, imposiyOes e efeitos pr6prios; o efeito 

mais notavel e a constituiyao de uma forma global retro-atuando sabre as partes, e a produ~o 
de qualidades emergentes, seja ao nivel global, seja ao nivel das partes; a noyao de sistema 

nao e simples nem absoluta; comporta., em sua unidade, relatividade, dualidade, 

multiplicidade, antagonismo; o problema de sua inteligibilidade abre uma problemcitica da 

complexidade [ ... ] o sistema e concebido, pais, como o conceito complexo de base, 

concernindo a organizaciio." (Morin, 1987: 140) 

Que e, entao, a complexidade? Em sua definiyao, Morin vincula os diferentes conceitos 

desenvolvidos ate aqui 

"A primeira vista e urn fenOmeno quantitativa, uma quantidade extrema de interay5es e 

interferSncias entre urn nfunero muito grande de unidades. De fato, todo sistema auto

organizador (vivente), ate o mais simples combina urn nU.mero muito grande de unidades [ ... ] 

Mas a complexidade nao compreende somente quantidades de unidades e intera.y5es que 

desafiam nossa possibilidade de calculo; compreende tambem incertezas, indetermina~t6es, 

fenOmenos aleat6rios. Em urn sentido, a complexidade esta sempre relacionada com o azar 

[ ... ] Mas a complexidade nao se reduz a incerteza, e a incerteza no seio dos sistemas 

ricamente organizados. 11 (Morin, 1990:60) 
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Ou tambt':m e possivel definir complexidade dando Iugar a dia16tica, onde "a complexidade e urn 

tecido (complexus: o que esta tecido em conjunto) dos eventos, ay6es, interay6es, retroa~t6es, 

determina~t6es, acasos [ ... ]de constituintes heterogeneos inseparavelmente associados: apresenta o 

paradoxa do uno e do multiplo." (Morin, 1990:32) 

" ... a complexidade e a uniao da simplicidade e da complexidade; e a uni3.o dos processes de 

simplifica~ta:o que implicam sele~o, hierarquizayao, separayao, reduyao, com os contra

processes que implicam a comunicayao, a articulayao daquilo que esta dissociado e distinto, 

e 6 0 escapar da alternativa entre 0 pensamento redutor, que niio ve mais que OS elementOS 

e Q pensamento globalista que fl3.0 ve ffiaiS que 0 t0d0. II (Morin, 1990:144) 

A complexidade se coloca entiio, como uma altemativa metodo16gica, tanto a situay5es analitico

reducionistas como holistico-generalistas 

"Ja foi assinalado, em tres volumes de '0 Metoda', alguns dos Uteis conceitos que podemos 

utilizar. Assim e que, devia-se substituir o paradigma de disjunyiio I reduyao I 

unidimensionalizayao por urn paradigma de distinyiio/conjun~o que permita distinguir sem 

desarticular, associar sem identificar ou reduzir. Esse paradigma comportaria urn principia 

dial6gico e transl6gico, que integraria a 16gica chissica tendo em conta seus limites de jato 

(problemas de contradiy6es) e de jure (limites do formalismo). Levaria em si o principia da 

Unitas multiplex, que escapa a unidade abstrata pelo alto (holismo) e pelo baixo 

(reducionismo)." (Morin, 1990:34-5) 

Para operar esta altemativa metodol6gica, 6 necessaria a realizayiio de urn exercicio nao-linear "de 

ida e volta", em espiral 

"Como dizia Pascal: 'Acho impossivel conhecer as partes enquanto partes sem conhecer o 

todo, mas niio acho menos impossivel a possibilidade de conhecer o todo sem conhecer 

singularrnente as partes'. A frase de Pascal nos volta a conduzir a necessidade da ida e volta, 

que corre o risco de formar urn circulo vicioso, mas que pode constituir tambent urn circulo 

produtivo, como urn movimento de 'lanyadera' que estimula o desenvolvimento do 

pensarnento." (Morin, 1990:144) 

0 ponte de partida desta operat;:3.o nio pode ser o simples, o elementar, a parte diferenci<ivel, mas 

' 
a totalidade complexa, em nosso caso, por exemplo, o sistema nacional de inova~ao 

"Bachelard, o :fi16sofo das ciencias, havia descoberto que o simples nao existe: existe apenas 

o simplificado. A ci&lcia constr6i seu objeto extraindo-o de seu ambiente complexo para 

coloci-lo em situa.'(Oes experimentais nao complexas. A ciencia niio e o estudo do universe 

simples, e uma sirn.plificayio heuristica necessaria para extrair certas propriedades, ver certas 

leis. George Lukacs, o fil6sofo marxista, dizia em sua velhice, criticando sua prOpria visao 

dogm<itica: '0 complexo deve ser concebido como elemento prirruirio existente. De onde 
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resulta que faz falta examinar de entrada o complexo enquanto complexo e passar logo do 

complexo a seus elementos e processes elementares." (Morin, 1990:35) 

A causalidade complexa difere da causalidade direta da arnilise "cl3.ssica", quebrando sua 

linearidade e universalidade. A causalidade complexa constitui urn quinto nivel de complexidade. 

"A simples id6ia de retroayao afeta, e muito mais profundamente do que parece a simples 

vista, a id6ia clitssica, simples, exterior, anterior e imperial de causalidade. A retroayao remete 

it id6ia de anel, isto e, a uma autonomia organizacional [ ... ] A autonomia organizacional 

detennina uma autonomia causal, ou seja, cria uma endo-causalidade, nao redutivel ao jogo 

'normal' de causas/efeitos." (Morin, 1990:238) 

Assumir a causalidade complexa implica na aceitayao de algumas condiy6es de funcionamento dessa 

causalidade 

- existencia de uma causalidade que se gera em e pelo processo produtor de si, que pode-se chamar 

causalidade gerativa 

- caritter ao mesmo tempo separado e associado, complementar e antag6nico, da exo-causalidade e 

a endo-cau$alidade em urn complexo de causalidade mUtua inter-relacionada 

- introduyB:o de uma incerteza intema na causalidade 

(ref Morin, 1990:238) 

A existfulcia de uma endo-causalidade permite o desenvolvimento de rel3.96es causais v<ilidas 

e inteligiveis nos sistemas. As relay5es causa-efeito "normais" podem aparecer alteradas 

"T odo o sistema, ao produzir seu detenninismo interne, exerce em seu territ6rio, e 

eventuahnente em seus arredores, imposiyOes que impedem certas causas extemas de exercer 

seus efeitos nonnais." (Morin, 1990:238) 

Nesta autonornia interior dos sistemas abertos, pod.e se dar a apariyao de retroa~Oes, que configurem 

rela¢es de causalidade negativa. Isto na:o deve ser interpretado como uma anulayiio da causa, mas 

do efeito. 

"A causa na:o provoca seu efeito, e o importante, do ponte de vista da causalidade exterior, 

setorna 'aquila que naoteve Iugar'. AretroayB:o nao anulou a causa, anulou o efeito." (Morin, 

1990:239) 

A ideia de causalidade negativa nao se restringe ao sentido de anulayao (do efeito normal). Tern 

tambem o sentido de causalidade invertida ou antagOnica. A retroa~tao negativa, afirma Morin, e 

capaz de anular, desviar, transfonnar, contrariar, e ate inverter, os efeitos de uma causalidade 

exterior" 
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A endo e a exocausalidade sao de diferente natureza: 

. . 1 eren(:as en 2 7 n·~ tr een d o e exo.caus I a al"d d es 

endo-causalidade exo-causalidade 

local geral 

esta ligada a uma organiza~ao ativa singular provem de wnjogo diverso de for9<1S, niio necessarias 

nem principalmente organizadas 

e marginal, improvavel em re~iio aos detenninismos e estatisticamente provavel 

e its eventualidades exteriores, resiste a esta 
probabilidade mediante sua prOpria recorrencia 

A exo-causalidade e a endo·causalidade na:o funcionam de forma isolada e independente mas como 

urn complexo de causalidade mUtua inter-relacionada de canher complementar e antagOnico. A 

causalidade circular, isto 6, retroativa e recorrente, e a base da estabilidade. Constitui a transforrnac;ao 

permanente de estados geralmente improvaveis em estados local e temporariamente proviveis 

"A causalidade exterior (que se con:funde com a causalidade clissica) somente pode dar conta 

dos estados de equilibria ou desequilibrio. Apenas com a causalidade circular se constituem 

estados estacionarios, homeostasias, que repelem a causalidade exterior fora da zona do anel." 

(Morin. 1990:239) 

A endo-causalidade implica que o sistema complexo, enquanto tal, tern a capacidade de se produzir 

-gerar-se, transformar-se, manter-se-a si mesmo 

n A endo-causalidade implica produ«;ao de si. No mesmo movimento que o si nasce do anel, 

nasce tambem uma causalidade intema que se gera a si mesma, ou seja, uma causalidade 

produtora de si de efeitos originais. 0 si e, portanto, a figura central desta causalidade intema 

que se gera e regenera a si rnesma." (Morin, 1990:240) 

2.3.5.3. Teo ria da auto--organiza~io 

0 aprofimdarnento de estudos sobre o aspecto capacidade de produc;ao de si dos sistemas complexes 

conduziu a alguns desenvolvirnentos na temitica da auto-organizac;iio 

" ... certas organiza¢es podem emergir, se desenvolver, ou se reestruturar essencialmente a 

partir delas mesrnas. Nao por gerac;ao espontanea ou 'surgindo do vazio', mas a partir do que 

elas jci comeyam a ser, ainda que n[o como consequencia direta desse primeiro estado [ ... ] 

Dizer que uma Coisa se auto-organiza e admitir que o surgimento ou transformayjo dessa 

coisa, em Iugar de ser func;ao de urna cornbina..;;ao de urn estado anterior dela corn urn input 
externo, depende unicamente (ou essencialmente) do primeiro fator." (Debrun, 1996 

a:XXXJJI) 
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E possivel definir auto-organizayao de distintas maneiras, pela positiva: o prOprio processo origina 

a organizay3.o 

"Ha auto-orga:nizayao cada vez que o surgimento ou reestruturayao de uma forma, ao Iongo 

de urn processo, se deve principalmente ao prOprio processo -a caracteristicas nele 

intrinsecas- e apenas em menor grau a suas condi¢es de partida, ao intercfunbio com o 

ambiente ou a presenya eventual de uma instancia supervisora." (Debrun, 1996 bA) 

ou pela negativa: ausencia de urn ente organizador extemo, original ou anterior 

"H<i auto-organiz..a¢o cada vez que, a partir de urn encontro entre elementos realmente ( e nlio 

analiticamente) distintos se desenvolve urna interayao sern supervisor ( ou sem supervisor 

onipotente ), interaylio esta que leva eventualmente a constituiylio de uma forma ou a 
reestruturaylio, por complexizayao, de uma formajit existente." (Debrun, 1996 b:13) 

Que e o que dinamiza estes processes de auto-organizayiio? Como se iniciam e mantem estes 

processes? 

"0 motor principal da auto-organizay8.o reside na prOpria interaylio entre elementos realmente 

distintos (e soltos), ou entre partes semi-distintas, no seio de urn organismo. Neste segundo 

caso, a expresslio 'partes semi-distintas' signi:fi.ca que o organismo nlio e urn ente 'holistico', 

em que tudo se funde com tudo, mas que todavia existe uma 'interioridade' ou 'encavalamento' 

entre as partes, expressado no fato de que cada parte 'sabe' das outras, de sua possibilidade 

de substitui-las, ou niio, para satisfuzer tal ou qual papel'' (Debrun, 1996 b:9) 

Colocam-se algumas condiy5es para que urn processo de organiza¢o possa ser denominado de auto

organizaylio 

" ... paraque ruga auto-organiz.a¢o 'dentro' de urn organismo, nao deve haver entre suas partes 

nem exterioridade radical nem fusao, mas uma situayiio intermedi3ria; o que chamamos 

'interioridade' ou encavalamento' no sentido de Merleau Ponty, o que significa fronteiras 

ambiguas ou imprecisas. E exclui partes que seriam totalmente 'agentes' ou 'sujeitos' frente 

a outras que seriam totalrnente 'pacientes' ou 'objetos'. Ou seja, ainda que haja hierarquias, as 

relay5es sempre se estabelecem sabre a base 'A em relaylio a B e rnais agente que objeto, e 

reciprocamente'. Tal relayiio nao e de dominayao, mas de influencia. Sup5e uma participaylio 

do elemento subordinado. :E de natureza 'hegemOnica', para utilizar a expressao de Gramsci, 

ainda que este limite seu uso aos campos social, politico e cultural." (Debrun, 1996 b:13) 

A auto-orga:nizayao apresenta algumas caracteristicas particulares (ref Debrun, 1996 a:XXXVIII-

XXXIX): 

a) A auto-organizayao 6 urn processo que demanda tempo. 
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b) Esse processo consiste em uma interayao, a partir de urn 'ponte de amarra' entre elementos 

realmente distintos ou semi-distintos. Nao comporta necessariamente uma finalidade nem uma 

tendBncia global, pelo menos na partida. 

c) A dinfunica do processo 'absorve' outros fatores, como 'condir;5es de partida', 'acaso', 'sujeito'. 

'ambiente'. A autonornizar;ao do processo em relar;ao a outros fatores reforr;a seu can~.ter 'auto', 

esbor;ado pelo surgimento do 'ponto de amarra'. 

d) No decorrer do processo, atraves da interar;ao dos elementos eo Jogo cibemetico circular', entre 

as antecipay5es do futuro imediato, pode surgir urn atrator. Ou melhor, atraves de fluxes e refluxos 

suscitados por atratores provis6rios, pode surgir urn atrator definitive. Esse atrator nao e, portanto, 

dado de antemao. 0 processo auto-organizador obedece, entao, a urna 'l6gica de fechamento'. 

A auto-organizayao possui algumas das caracteristicas da organizayao em geral: 

" .pressup5e partes reais (e nao apenas analfticas). Segundo os casas, essas partes podem ser: 

particulas, imagens, sons, ritmos, individuos, ideias, atos, significay5es, eventos, series 

causais, destror;os de sistemas anteriores, sistemas 'completes', etc." (Debrun, 1996 c:29) 

Mas, em certos aspectos :funcionais, possui trar;os especificos: 

"a) o processo de auto-organizayao nao desempenha sempre funy6es: o que chamamos auto

organizayao primaria 'nao serve para nada\ pelo menos no inicio. Trata-se de urn 
desenvolvimento selvagem 

b) quando os processes, ou o sistema jci mais ou menos consolidado, comportam funy5es, 

estas sao exclusiva ou principalmente 'auto-funr;Oes' (isto e, exercidas em beneficia do prOprio 

processo ou sistema) e nao 'hetero-:fimc;Oes' definidas, implantadas e aproveitadas por outros, 

como acontece -em tese pelo menos- nas organizay5es 'comuns' (que sao hetero

organiza>5es)" (Debrun, 1996 c:29-30) 

Os sistemas auto-organizados diferem qualitativamente dos organizados 

"Von Neumann15 inscreveu o paradoxa na diferenya entre a rrniquina 'vivente' (auto

organizadora) e a mfuJuina 'artefato' (simplesmente organizada). Em efeito, a maquina artefato 

esta constituida por elementos extremadamente fiaveis. De todo modo, a mciquina, em seu 

conjunto, e muito menos confi<ivel que seus elementos tornados isoladamente. Basta uma 

alterayio em urn de seus constituintes para que o conjunto se trave [ ... ] Pelo contrario, outre 

e o caso com a maquina vivente (auto-organizada). Seus componentes sao muito pouco 

confulveis [ ... ] Ao mesmo tempo, vemos que urn organismo se mantem identico a si mesmo 

ainda que todos seus constituintes tenham sido renovados. H<i portanto, opostamente ao caso 

1 ~m refetencia a publi~ de E. Von Neumann (1966): Theorv of Self-Reoroducing Automata, University 

of Illinois Press. 
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da mAquina, grande con:fiabilidade do conjunto e d6bil confiabilidade dos constituintes." 
(Morin, 1990:55) 

A no~tao de auto-organiza~tffo permite problematizar e recolocar a aparente contradiyffo entre entropia 

e neguentropia, ordem e desordem, em uma dinfunica complexa 

"lsto mostra nao somente a diferenya de natureza, de l6gica entre os sistemas auto

organizados e os outros, mas mostra tambem que h<i urn layo consubstancial entre 

desorganizayao e organizayao complexa, porque o fenOmeno de desorganizaya:o (entropia) 

prossegue seu curso no vivente, mais rapidamente ainda que na m<iquina artificial; mas de 

maneira insepar<ivel, est<i o fen6meno de reorganizayao (neguentropia). Ali esta o layo 

fundamental entre entropia e neguentropia, que nao tern nada de oposiyffo maniqueista entre 

duas entidades contnirias." (Morin, 1990:56) 

A ideia de auto-organizayiio opera uma mutayao no status ontol6gico do objeto: 

a) 0 objeto e fenomenicamente individual 

b) esta dotado de autonornia ( organizacional, organisrnica e existencial) 

''A auto-organizayao e, efetivamente, uma meta-organizayao tanto quanta as or dens de 

organizaya:o preexistentes, quanta, evidentemente, as das m<iquinas artificiaiS. 11 (Morin, 

1990:57) 

A negatividade da auto-organizayiio na.o implica necessariamente a desordem ou a dispersiio, mas 

outra ordem. Os processes de auto-organiza~ao negativa se baseiam, 

" ... por urn lado, na competiyffo de mUltiples atores em tomo de objetivos identicos (por 

exemplo, a queda da inflayao) mas nao comuns (nao podem ou nao querem se associar para 

lutar contra a inflayRo); e, de outro lado, na impotencia em que se encontram esses atores 

para atuar uns sabre outros, de definir urn vencedor e urn vencido f ] "I\esses termos, cada 

urn e ao rnesmo tempo irnpedido pelos outros, e impede aos outros. de fazer alga positive. 

E ademais, se gera urn Todo, uma estrutura s6lida que 'solda' entre si os participantes, na 

medida em que na.o podem sair do grupo nem atuar dentro dele Esse todo e ausente, na 

medida em que nao estit em nenhum Iugar, nem em visibilidade· se confunde com a pressao 

de todos sabre todos, que bloqueia a todos par igual." (Debrun, 1996 c 40-1) 

Esta conceitualiza~ao distingue entre auto-organiza~ao primaria e secundaria. Uma auto

organiza~o primaria e denominada assim para destacar nao parte de uma 'forma' ( ser, sistema, etc.) 

jit constituida, mas que, pelo contrario, ha. 'sedimenta~Ro' de uma forma 

" ... cada vez que urn processo de encontro e intera~ao entre elementos realmente distintos 

tende, sem. intervMyao de urn supervisor onipotente, a constituiyao de uma forma global ( ou 

'Todo'), que resulta essencialmente da prOpria interayao, e somente em menor grau das 
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condiyOes de partida ou do interc3mbio como ambiente." (Debrun, 1996 c:32) 

ou, de outra rnaneira, incorporando a noyiio de atrator 

"Chamaremos auto-organizayao primaria a todo processo de integrayiio de elementos 

realmente distintos que, em vez de tender a urn atrator jci dado, sedimenta seu prOprio atrator 

e, portanto, se cria a si mesmo enquanto sistema" (Debrun, 1996 c:49) 

H<i auto-organiza~io secundftria, quando esse organismo consegue passar, a partir de suas pr6prias 

operac;:Oes, exercidas por ele mesmo, de determinado nivel de complexidade -corporal, intelectual, 

existencial - a urn nivel superior. A auto-organiz~ao e aqui secundaria na medida que nao parte de 

elementos simples, mas de urn ser ou sistemaji constituido. Em urn organismo, pode ser apresentada 

como urn 'processo de aprendizagem' 

" ... quando, em urn processo de aprendizagem (corporal, intelectual ou existencial) a interac;ao 

se desenvolve entre as partes ('mentais' e/ou 'corporais') de urn organismo -a distinc;:ao entre 

as partes e entao 'semi-real'- sob a direc;:iio hegemOnica, mas na:o dominante da 'fase-sujeito' 

desse organismo." (Debrun, !996 b:13) 

No processo de auto-organizac;:ao e possivel diferenciar uma serie de esta.gios que constituem uma 

dinfunica 

lo.) autonomia do processo assegurada por urn 'cord[o sanitiuio' previo 

auto-organizac;:a:o primaria: 

1-a. contomo cercando elementos 'realmente distintos' e de forc;:a companivel 

1-b. liquidac;:ao das mem6rias anteriores dos elementos 

auto-organizac;:ao secundaria 

organismo comportando partes 'semi-distintas' 

2o.) interac;:ao entre elementos ou partes, trabalho 'de si sobre si' do processo 

auto-organizac;:ao primaria 

encontro e embate entre os elementos 'realmente distintos' dentro de urn quadro de 

interayao, mas sem supervisor nero objetivo global a alcanc;:ar 

auto-organizac;ao secundaria 

hi urn ou varies elementos 'mais centrais'. Dado o 'encavalamento' ou 'interioridade' 

entre as partes do organismo, esse elemento e apenas hegemOnico, niio dorninante, 

deve solicitar a colaborac;iio dos outros 

3o.) reforr;o da endo-causalidade: forma.c;ao de mem6rias, projetos, atratores 

4o.) ajuste organizacional, por totalizac;:iio sincrOnica do processo causal diacrOnico: surgimento de 

uma 'gestalt ( cristalizac;ao de relac;5es de coexistencia, dependencia e interdependencia) 
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(ref (Debrun, 1996 b:20) 

Em virtude dessa diferencia~iio de estitgios e possivel situar tres fases diferenciadas do processo de 

auto-organiza~iio (ref Debrun, 1996 c:45-8) 

1 a.) corte em rela~ao a situayao anterior 

0 processo tern comeyo, hcl urn corte. -maior ou menor, progressive ou instant3neo- em 

relaryiio a uma situayao anterior. Este corte pede resultar do encontro entre varias series 
causais (que faz com que o desenvolvimento de carla serie seja interrompido ou modificado), 

ou de uma decisao, individual, ou coletiva. 

2a.) endogeneizayao 

Quando a interayao e exitosa se caracteriza por uma endogeneizayao crescente. 0 processo 

e cada vez mais responscivel par seu prOprio desenvolvimento. No caso de uma auto

orga.niza¢o no funbito social, econ6mico, politico ou cultural, as eventuais finalidades iniciais 

(vontades, intenyfies, planes) dos participantes sao absorvidas: neutralizadas, rede:finidas ou 

subordinadas ao movimento global do processo. 

3a.) termo do processo 

a) a chegada do final significa que alguma organizas:iio foi alcanyada ou esta par ser 

alcanyada. A organizayao 6 par essencia sincrOnica: as partes coexistem -isto 6, ficam 

duravehnente justapostas, ainda que niio prestem necessariamente servi~s; ou algumas delas 

ficam dependentes de outras; ou todas dependem de todas; e se realiza uma interdependencia 

generalizada e estcivel. 

b) em qualquer caso (ainda nas hetero-organizay5es) as relay5es entre as partes deixam de 

decorrer da pressao que exerciam umas sabre outras. Passa-se assim da diacronia causal a 

urn ajuste sincrOnico 

c) formayao de urn atrator definitive 

d) aceitayao final, par parte dos participantes de urn processo de auto-organizayiio, de urn 

certo tipo de situayao global comparitvel a estruturayiio de uma 'forma' 

Descri~io da fun~io no framework 

- Funyiio designada 

A integrayao das conceitualizay5es sistBmicas aqui sintetizadas pennitem outorgar major coerencia 

as diferentes operay5es analiticas e construyiio de elucidat;:Oes e explicay5es geradas pela aplicayao 

do framework. As argumentay5es respondem a aplicayao de ferramentas analiticas correspondentes 

a diferentes abordagens te6rico-metodol6gicas, por6m a intenyao e pensit-las dentro de uma mesma 

16gica, a dos sistemas complexes. 

Assim, a integrayiio funciona em tres niveis: te6rico, metodol6gico e discursive_ 

No plano te6rico, da definiyao de objeto ate a seleyio das distintas abordagens a tese 
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respondeu, ao menos parcialmente, a id6ia de 'diversidade complementar'. Neste nivel, o intuito foi 

construir urn conjunto de ferramentas, cuja natureza complexa fosse conforme ao objeto, tamb6m 

complexo, de anaiise. 0 sistema nacional de inova.;io. argentino foi tratado assim como sistema 

aberto complexo, parcialmente auto-organizado, que responde a determina.;Oes exo e endo

causais. 0 frameworkfuneiona integrando o proceder analitico 'normal' ou 'chlssico' (isto quer dizer, 

que uma entidade investigada esta integrada por partes unidas, a partir das quais pode, portanto, ser 

constituida ou reconstituida, entendendo-se estes procedimentos tanto em sentido material como 

conceitual: resolw;:ao de encadeamentos causais isolB.veis) dentro de uma causalidade complexa. 

No plano metodol6gico, as diferentes ferramentas analiticas utilizadas, por serem 

"relacionais'\ se apresentaram compativeis com a abordagem sist&mica. Se gerou urn mlltuo 

beneficia: os conceitos sistemicos ajudaram a compreender as potencialidades e limitay5es das 

ferramentas, assim como as ferramentas pennitiram especificar e encontrar as relay5es sistl~micas. Os 

fates (re)construidos mediante a aplicaya:o das distintas ferramentas puderam se integrar entre si 

mediante as noc;;6es de interac;;ao, inter-relayao e organizac;io do instrumental sistSmico. 

No plano discursive, o vocabuhlrio sist&nico se mostrou de grande utilidade para descrever 

situa¢ies complexas, sem necessidade de recorrer a circunl6quios ou metaforas ocasionais. Estes 

desenvolvimentos conceituais permitiram superar o nivel de 'sentido comum', ao definir com clareza 

o alcance de cada termo. 

0 jogo do instrumental sistemico nestes tn3s pianos permite definir o prOprio framework como 

urn sistema complexo: heterog&neo, diverse, na.o linear; mas -ao mesmo tempo- com identidade., 

singular e relacionado intemamente. 

-Modo de integrayao (relas:ao com outros instrumentos) 

Em principia, a compatibilidade do instnunental sistemico com as condi¢es presentes nas abordagens 

integradas no framework e charnativa (as conceitualizay6es de complexidade e auto-organizayao 

parecem particularmente convergentes com as abordagens socio16gicas em termos de redes tecno

econOmicas e construtivismo social). 

E praticamente impossivel sintetizar em poucas linhas as mllltiplas relay5es do instrumental 

sistfunico com o resto das ferramentas analiticas. 
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Par urn lado, permitiu aprofundar naquelas que se apresentavam explicitamente como 

sistemas: nao apenas o Sistema Nacional de Inovayiio, mas tambem as (re)construc;:5es realizadas 

segundo as modelos chain-linked e sociotechnical constituencies, os sistemas tecnolOgicos, etc. Por 

outre, permitiu ajustar e enriquecer alguns conceitos, como as de trajet6ria, technological frame, 

redes tecno-econ&micas, ensembles s6cio-t6cnicos, dinfun.icas s6cio-t6cnicas e as descriy5es e 

explicay6es derivadas de sua aplica¢o. Em particular, porque todos os processes descritos por estes 

conceitos e modelos sao, ao menos parcialmente, resultado de fenOmenos de auto-organizayiio. 

Finalmente, os pr6prios conceitos sistemicos se constituiram em perguntas possiveis de responder 

atraves de duas abordagens diferentes: Ha auto-organizayiio'? Quando situar a morfogenese? Quando 

o sistema se estabilizou? Existiu uma limitac;:iio em tennos de antagonismo organizacional, au de 

auto-organizac;:ao negativa?. Assim, se facilitou a tarefa de detenninar periodizay6es, organizar as 

explicac;:Oes em niveis, di~erenciar o pertinente do acess6rio: as 'elementos' da arnilise siio relevantes 

enquanto elementos do sistema, niio par suas pr6prias caracteristicas individuais. 

- lnstruy5es para seu usa 

0 risco de perder o controle sabre este tipo de instrumental conceitual -em particular, o risco de 

confundir niveis metaf6ricos com niveis analiticos- e grande. Neste caso, a restriyiio epistemol6gica 

niio esta incluida nas pr6prias conceitualizay5es. Contrariamente ao que poderia ser derivado de uma 

leitura ingenua de Morin, niio se trata de manter a analise dos fenOmenos complexes em urn sutil 

equilibria entre o reducionismo eo holismo, mas de controlar as (re)construy6es sist€micas que siio 

geradas a luz do material empirico (aspecto abordado no ponte 2.3.6.). 

Urn dos problemas mais dificeis de resolver ao aplicar este tipo de instrumental e manejar a 

multiplicayii.o de intera\X)es que aparecem ao analisar o material selecionado. Definir e diferenciar as 

pertinentes das acess6rias, integni-las em organizay6es complexas, niio e tao dificil como poder 

sustentar as explicay5es e elucidac;:Oes possiveis que comeyam a se estender adiante dos olhos do 

analista. 

Norrnalmente, o material disponivel e relativamente escasso au inadequado para realizar alga 

equiparavel a uma 'comprova~o suficiente'. Por isso, em geral, o resultado da aplicayiio deste tipo 

de instrumental e urn conjunto de elucida~t5es, de hip6teses vinculadas entre s~ sustentadas 
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fundamentalmente por sua coerSncia interna, mais que por sua base empirica. Entretanto, essas 

elucida~6es com coer&lcia intema sao melhores que nada, e, dada a escassez de informa~6es que 

permitiriam comproW-las ou refuta-Ias, talvez seja o Unico que se possa construir como explica~ao. 

"Consideramos aqui que h;i graus na explicavao cientifica, e que em campos complexes e 

teoricamente pouco desenvolv:idos terr10s que nos conforrnar com o que o economista Hayek 
chamou com justi~ 'explicar;;ao em principia' [ ... ] Contudo, a explicayao em principia e 
melhor que a falta de explica~ao. Se se consegue inserir os parfunetros necessaries, a 

explicayao 'em principia' em terrnos de teoria dos sistemas passa a ser uma teoria arniloga em 

estrutura as da fisica." (Von Bertalanf!Y, 1990:36) 

Vol tar -se-a sabre este particular no ponte seguinte. 

162 



2.3.6. Diniimica de uso do framework (alguns aspectos metodol6gicowoperativos) 

0 framework pode ser de£nido, depois da exposiyiio conceitual anterior, como urn conjunto 

de instrumentos semiwintegrado para a a.milise da dinamica s6ciowt6cnica de urn Sistema Nacional de 

Inovayiio wa fim de gerar elucidayOes sobre suas caracteristicas e funcionamento. 

0 framework na.o e urn "instrument a acabado", com urn alto indice de coesiio interna. Nao 

e urn "aparato fechado", uma "rruiquina de amilise". 

A :fim de desenvo!ve-Io poderia ter side proposta uma segunda fase, posterior a seleyao das 

ferramentas analiticas onde, atraves de diferentes operay6es restritas ao plano te6rico, se daria a 

forma acabada ao instrumental. Sern dUvida, isto seria urn erro. 0 estado ern que as diferentes 

rnatrizes te6ricas se encontram hoje -as que esses instrumentos analiticos correspondemw impede a 

realizayiio de simples operay5es de "fusiio te6rica". Realizar isto implicaria construir urn "artefato11
, 

talvez rnais facilrnente openivel mas extremarnente arriscado ern termos epistemol6gicos. 

Para realizar as "pontes 11 entre as diferentes rnatrizes te6ricas se considerou mais adequado 

e prudente efetuar uma operayao combinada, "em zig-zag", de aplicay5es pontuais de diferentes 

instrumentos analiticos e heuristicos sabre os materiais disponiveis (estudos de caso, setoriais, 

institucionais, etc), produto de estudos realizados mediante a aplicayao de diferentes teorias e 

disciplinas. Operar deste modo permite realizar uma ana.Iise de crescente agregayiio te6rica, ao 

mesmo tempo que viabiliza o avanyo em diferentes niveis de complexidade do objeto. Em outros 

termos, as "pontes interwte6ricas" vao se confi.gurando no plano do objeto de ana.Iise, em urn processo 

de retrowalimentayao que, simplificadamente, pode se apresentar em dois movimentos do mencionado 

"zig-zag": a) dos instrumentos conceituais ao objeto e b) do objeto aos instrumentos conceituais. 

Os conceitos selecionados niio constituem urn conjunto excludente que esgote os possiveis 

agregados ou substituiy6es. Ao contrario, e possivel otimizar o framework com a adiyao de novas 

conceitos ou, ainda, de matrizes te6ricas (por exemplo, economia das instituiy6es, hist6ria das id6ias, 

semi6tica aplicada, etc.). A importfulcia principal do framework na.o 6 tanto a agregayao de 

elementos, mas a viabilizal(io de convergetlcias e complementay5es entre os diferentes instrumentos 

constitutivos, assim como a dinfunica particular que caracteriza sua utilizat;lio prittica. 
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2.3.6.1. Sobre "movimentos", "procedimentos" e "linhas de analise" 

2.3.6.1.1. Primeiro movimento: das ferramentas analiticas e heuristicas ao objeto 

Ten do par eixo as realizary5es tecnol6gicas co ncr etas -produtos, processes e inovary5es 

organizacionais- registradas durante o periodo estudado, sao construidas descriry5es, explicary6es e 

elucidaryQes que, atraves do usa dos distintos instrumentos analiticos selecionados, procuram integrar 

as aportes das diferentes disciplinas que tomarn a geraryao de inovary5es tecnol6gicas como objeto de 

estudo: a hist6ria da tecnologia, a sociologia da ciencia e da tecnologia, a economia da inovarylio, e 

de outras complementares: analise politica, analise ideol6gica, teoria da complexidade, etc. 

Para tal tim, realizam-se dais procedimentos. 0 primeiro, centralmente analitico, e exercido 

sabre as fontes (para maiores detalhes sabre as fontes utilizadas, ver o ponte 2.3 .6.2); e o segundo, 

de sintese e re-articularyao, e realizado sabre o resultado do primeiro procedimento, com vistas a 

construry3.o de novas descriry5es e elucidary5es da dinfunica inovativa. 

- primeiro procedimento: 

0 material disponivel em fontes secundarias sabre o caso argentino pode ser, em sua maioria, 

tipificado em tres linhas de estudos: a) estudos referidos a atividade concreta dos atores tecnol6gicos, 

b) estudos sabre politicas econOmicas e a forma em que estas afetam as atividades produtivas e de 

inovarylio, e c) estudos sabre politica cientifica e tecnol6gica e sua repercusslio sabre a dinamica 

inovativa local. 

No primeiro procedimento, slio distribuidos os "fates" significativos (construidos mediante 

a aplicary1io de diferentes matrizes te6ricas) nestas tres direc;5es. Dado que nem sempre o contelldo 

dos estudos responde a esta diferenciarylio pontualmente -mas que, em alguns casas, "fates" 

caracterizados como tecnol6gicos aparecem vinculados com "fates" de politica econOmica ou de 

politica de C&T- neste procedimento se reagrupam as informary5es em busca de uma maier 

homogeneidade. 

Em carla uma das linhas silo aplicadas as diferentes ferramentas do framework que sejam 

pertinentes em cada caso. Isto implica que sabre carla urn dos diferentes "fates" siio colocadas em 

pnitica diferentes abordagens. Por exemplo: as caracteristicas de urn setor particular, diferenciado 

segundo a taxonomia de Pavitt, sao tambem analisB.veis em termos de technological frames. Os 
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grupos sociais relevantes na dinfuni.ca inovativa desse setor sao observaveis como sujeitos ideol6gicos 

particulannente constituidos ou participantes de uma determinada ideologia. No setor ocorrem 

determinadas relay6es usmirio-produtor, sujeitas a racionalidades e estratf:gias diferenci<iveis. 

As possibilidades de usa combinado das ferramentas do framework sao mU.ltiplas, ainda que 

nao ilimitadas. Como j<i foi mencionado, nos itens entitulados "instnu;IJes para seu uso 11
, distintos 

grupos de ferramentas sao pertinentes de acordo com o conteU.do das distintas linhas de estudos. 

Em sintese, neste primeiro procedirnento, par urn lado, separa-se analiticamente a infonnayao 

disponivel, e, par outra, submete-se essa infonnayao as diferentes ferramentas analiticas do 

framework Q objetivo deste procedimento f:, na medida do possivel, tamar OS 
11fatOS 11 independenteS 

das ''explicay6es" geradas originalmente a partir das matrizes disciplinares particulares, e (re)construi

los como elementos da dinfunica s6cio-tf:c:nica do SNI argentino a luz do instrumental do framework 

A analise da primeira linha de estudos se opera sabre a atividade dos atores tecnol6gicos. 

Para operar analiticamente sabre esta diversidade de atores tecnol6gicos optou-se par utilizar a 

diferenciayiio sugerida par Jorge Katz (1972): a) inventores individuais, b) empresas privadas (au 

estatais que se comportem de modo afim) e c) instituiy6es do setor pUblico (desde universidades ate 

institui96es de P&D) 16
. 

Na amilise desta primeira linha de estudos procura-se responder a perguntas tais como: 

Quais technological frames geraram inovay5es durante o periodo? De que maneira? Com que 

aproxima.cao ao estado da arte e as best practices? Podem ser diferenciados estilos tecnol6gicos de 

inovavao caracteristicos? Quais foram os mecanismos de incorporayio de tecnologia de origem 

estrangeira? Qual foi o papel dos institutes de P&D?, etc. 0 resultado desta analise se encontra 

sintetizado no capitulo 3 desta tese. 

Na a:naJ.ise da segunda linha de estudos sao revistas as distintas vis6es e politicas econOmicas 

que direta ou indiretamente afetaram a dina.mica inovativa. Em outras palavras. isto implica salientar 

as distintas vis6es te6ricas vigentes durante o periodo, por urn lado, e descrever o modo em que as 

distintas politicas econOmicas realizadas afetaram a atividade inovativa, par outro. 

16Na pcitica, a escassa informa9ao disponivel em fontes securu:l3rias sobre a atividade de inventores 
individuals fez com que a arullise da primeim linha de estndos se restringisse a atividade de inovar.=ao em finnas 

produtivas de bens e services e institniqfies de P&D e universidades. 

165 



Nesta segunda linha de amilise se procura responder a perguntas tais como: Quais foram os 

atores econOmicos mais dinfunicos? Quais foram as racionalidades econ6micas induzidas pelas 

politicas substitutiva e de abertura econ6mica? Quais eram os diferentes sistemas de recompensas e 

sany5es determinadas pela aplicaya:o das distintas politicas? :E possivel identificar correlay5es entre 

mudanc;as politicas-econ6micas e mudanyas tecnol6gicas? Que papel desempenharam as empresas 

transnacionais enquanto atores tecno-econ6micos? Quais foram os efeitos das mudanyas econOmicas 

nos atores relevantes sobre a din3.mica s6cio-t6cnica?, etc. 0 resultado desta amil.ise se encontra 

sintetizado no capitulo 4 desta tese. 

Na an.aJ.i.se da terceira linha de estudos foram revistas as politicas de Ciencia e Tecnologia 

do periodo, tomando em considerru;:ao nao apenas a ayao govemamental, mas tamb6m a gestae de 

instituiy5es vinculadas a atividade, desde aquelas orientadas a investigayao at6 as dedicadas a 

extensao e a assessoria, assim como tambem foram considerados aqueles aspectos da politica 

universitfuia vinculados a dinfunica inovativa. Nesta linha, sao abordados tamb6m distintos aspectos 

de amilise ideol6gica, dado que as ideologias vigentes podem aportar elementos para elucidar o 

comportamento dos tomadores de decis5es. 

Na ana.J.ise desta terceira 1inha de estudos, tenta-se responder a perguntas tais como: Quais 

foram as politicas que orientavam os atores tecnol6gicos das firmas e instituiy6es de P&D? Quais 

eram os objetivos explicitos destas politicas? Quais eram os "objetos" das distintas politicas de C&T? 

Como estas politicas se refletem no investimento em P&D e no financiamento da atividade pUblica 

de C&T? Qual foi o alcance efetivo de sua implementa.yio?, etc. 0 resultado desta aruilise se encontra 

sintetizado no capitulo 5 desta tese. 

Da realizayio destas tres de linhas de analise de estudos surgem diferentes cronologias, 

determinadas por distintos mementos chave -pontes de bifurcayfio das trajet6rias s6cio-t6cnicas- e 

diferentes explica.y5es da atividade dos atores sociais e das racionalidades implicadas. De cada linha 

de estudos, e de cada fase interna, surgem algumas descriy5es caracteristicas, alguns elementos 

explicativos, alguns conceitos particulares, algumas causalidades (tecnol6gicas, produtivas, politico

econ6micas, de politica de C&T), que definem a ayao dos atores e permitem a identificayao de uma 

serie de fen6menos s6cio-tecnicos significativos. 

A realizaya:.o de trabalhos nestas tres linhas de aruil.ise de estudos nao esgota -na.o pode 
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esgotar- a inteny3:o interdisciplinar da abordagem apresentada nem a arnilise da rlinamica s6cio-t6cnica 

do SNl argentino. 

- segundo procedimento: 

Uma vez concluidos estes trabalhos, p5e-se em pnitica urn segundo procedimento, em que as distintas 

trajet6rias e racionalidades, descriy5es, explicay5es e eluciday6es construidas durante a realizayiio 

do primeiro procedimento se integram em urn campo rnaior de interjogos. Neste exercicio, nao se 

diferencia a priori o politico do econOmico, o tecnol6gico do social. 

Uma vez rnais as ferramentas do framework sao aplicadas, desta vez sabre o resultado de sua 

aplicayiio anterior. A operac;iio, oeste aspecto, e similar a passar duas vezes a farinha pela mesma 

pene1ra. 

Durante este exercicio, as continuidades das cronologias e as coes5es das relay5es causais 

intemas da aniilise de cada uma das 'linhas de estudos': a) de atividade dos atores tecnol6gicos; b) de 

politica econ6mica; e c) de politica de C&T, se quebram e recomp5em em uma ordem descritiva e 

explicativa mais complexa, em urn marco cronol6gico comum. 

Isto permite (re )construir a gera.ya.o de circulos viciosos e circulos virtuosos, de movimentos 

sin6rgicos, co-evoluy5es e re-significay5es. Permite, ainda, diferenciar fases, pontes de inflexiio, 

elementos constantes. 

Permite elucidar alguns porques das dinfunicas inovativas locais em sua dimensiio complexa, 

aquela em que a gerac;ao de inovay5es ocupa posiy5es polivalentes nas redes s6cio-t6cnicas que 

vinculam fatos com artefatos, aquela em que a tecnologia e parte indiferenci:ivel de urn tecido sem 

costuras. 

0 resultado deste procedimento se encontra sintetizado no capitulo 6 desta tese. 

2.3.6.1.2. Segundo movimento: do objeto its ferramentas analiticas e heuristicas 

Est a investigayao to rna como objeto de amilise o produto disponivel ( estudos de caso, 

sectoriais, institucionais, etc.), gerado por investigay5es pr6vias. 

lsto significa que as ferramentas do framework se aplicam sabre "fatos" construidos 

previamente por outros investigadores, que utilizaram diferentes abordagens. Uma caracteristica 
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pontual das fontes analisadas aumenta a viabilidade deste exercicio: uma parte importante dos estudos 

tornados como ponto de partida foram gerados como aplica~Oes da economia da inova~a:o, de modo 

tal que sejam compativeis com algumas das ferramentas analiticas selecionadas. 

Ojrameworkna.o e aplicado "monoliticamente". Distintas ferramentas sao colocadas emjogo 

em diferentes oportunidades. Os pr6prios "fatos", e os distintos pianos de rela~ao entre eles, sao os 

principais balizamentos que assinalam a oportunidade da aplica~a:o de distintas ferramentas e 

diferentes abordagens, assim como suas possiveis combina~Oes. 

Neste sentido, os "fatos", objeto de a.na.Iise, cumprem. para os instrumentos analiticos a :fi.m~ao 

de definir sua pertinencia e necessidade de aplica~ao de diferentes elementos do framework. 

Sabre os mesmos "fates", e pertinente a utilizayi:io de distintas ferramentas analiticas. Ao 

desdobrar os elementos do framework forarn detectados alguns pontos de afinidade entre distintas 

ferrarnentas analiticas, e e nesta possibilidade de aplica~ao mUJ.tipla sabre urn "fato" que aparece uma 

clara indicayao de convergertcia inter-te6rica. Em particular, quando, como resultado da 

convergSncia, se configura urn novo conceito que sintetiza a aplicayao mU.ltipla. Em outras palavras, 

a "ponte" entre as ferramentas analiticas passa pelos 'fatos' 

Isto signi:fica que o framework nio termina de se configurar a nio ser no transcurso de 

sua aplica~o. E mais, durante o transcurso da pesquisa, em particular na passagem do primeiro ao 

segundo procedimento, aparecerarn conceitualizac5es de alcance m6dio (sem aspira~o a se tornarem 

em universais), como "reciclagem tecnol6gica", "vinculacionismo", "regulacionismo", "transdw;ao", 

etc., que sao inicialmente produto da aplica91:io do framework, mas que passarn a integr3.-lo no 

segundo procedimento. 

Dado que tentar (re)construir din3micas complexas sup5e, nonnalmente, realizar 

genera.Iiz.ayOes, com os riscos que isto implica, e necessaria contrastar permanentemente os "fatos" 

construidos por esta pesquisa com os gerados por estudos de caso no setor. Isto permite ajustar tanto 

o instrumental analitico como o resultado de sua aplicayiio. 

Neste sentido, os 11 fatos", objeto de an3..1ise, cumprem para os instrumentos analiticos -e do 

framework em geral- a fim~Yiio de servir de controle dos novas "fates" gerados por sua aplicar;iio. 

Como resultado deste movimento 'do objeto iLs ferramentas analiticas e heuristicas' se corrigiu 

e ajustou umframework para analisar dinfunicas de inova~o em escala nacional, que, talvez possa 
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ser de utilidade para a analise de casas similares de outros paises subdesenvolvidos. 0 contelldo do 

item 2.3. deste capitulo -e seus pontes subordinados- e a Ultima versao do framework. Contem, em 

grande medida, essas corre~5es e ajustes ( cujo case mais destacavel e a cria~ao dos conceitos 

'din§.mica sOcio-tecnica' e 'trajet6ria s6cio-tecnica', assim como a delimita9iio da no9iio 'dinfunica 

inovativa') que foram realizadas sabre o framework tentative como que se come9ou esta pesquisa17
. 

2.3.6.2. Sobre as fontes utilizadas 

Dado o objetivo da pesquisa, seria inconveniente assumir a tarefa de gerar a informa9iio 

necessaria a partir de fontes primarias. Apenas em poucas ocasi5es recorreu-se a fontes documentais. 

As limita96es 6bvias de tempo e capacidade de trabalho de uma investiga9iio individual tomavam 

impossivel responder ao objeto e escopo da investigaya:o partindo de estudos de caso, setoriais, 

institucionais, de elabora9iio prOpria. Pareceu mais pratico recorrer Rs fontes secundarias disponiveis 

(como ja foi dito no ponte 1.3.4). De fato, esta investigayao somente e viavel sob a condiyiio de 

aceitar a informayiio gerada por terceiros. 

A seleyiio destas fontes se centrou naqueles trabalhos que foram produto de investigayiio, 

realizados por autores com trajet6ria reconhecida na tematica (economistas, analistas de politica, 

soci6logos, etc.). No levantamento realizado, foram encontrados outros produtos: notas jomalisticas, 

declar~5es pessoais, etc. que nao respondem as caracteristicas antes enunciadas. sendo, portanto 

objeto de urn tratamento diferenciado e utilizadas como complemento ou ilustra~ao 

Ainda que o uso destas fontes secundarias como principal recurso da mvestigavao implique 

o risco de assumir como confi.avel informayao gerada por terceiros, este nsco e reduzido pelo fato 

de que e possivel recorrer a alguns mecanismos de controle de fontes (em sua maio ria aplicados pela 

metodologia da historia): dados duplicados, dados niio contradit6rios, uso de mrus de uma fonte para 

urn mesmo dado, conhecimento dos autores (prestigio, ex:periencia!trajetOria na area), prestigio das 

public~5es, etc. 

17Esta frase gera uma circularidade indesejcivel: o framework analftico enunciado previamente a aruilise no 

texto, e, na realidade, resultado da pnitica da amilise. Deseja-se tomar explicito este fato, a firn de resistir a sensar;OO 

de "construto" acabado que a leitura do item 2.3. pode criar. Uma o~ alternativa teria sido incluir as duas versOes 

do framework, a inicial e a final, mas isto implicaria em uma enorme quantidade de reitera¢es e urn escasso beneficia 

para a compreensao do trabalho realizado. 
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Existe urn segundo risco: carla pesquisador utiliza urn aparato heuristico que recorta o 

continuum em "fates" discriminados, selecionados e hierarquizados nos termos de suas pr6prias 

ferrarnentas analiticas (e de sua constitui¥iiO ideol6gica como sujeito). Evidentemente, ao utilizar 

fontes secundcirias se assume que os fates identificados (recortados) par outros sao "os fates" 

signi:ficativos para esta pesquisa. Frente a este risco tambem existem procedimentos de centrale. Par 

uma parte, a abordagem utilizada na:o e "ingSnua": o uso do framework perrnite realizar uma leitura 

critica dos criterios de discriminayao e seleyao de "fates". Por outra, as ferramentas analiticas 

utilizadas nesta investigayiio sup6em a possibilidade de desconstruir as hierarquizay6es e linhas 

causais presentes nas fontes secundarias e a gerayao de hierarquizay6es e causalidades alternativas. 

Por Ultimo, e necessaria ter em conta que nenhuma investigayiio, em particular de ci&lcias sociais, 

constr6i seus "fates" relevantes ex nihilo. Neste sentido, trabalhar com fontes secundarias permite 

atuar com plena consciSncia desta questao. 

Mas, como contrapartida, utilizar fontes secundarias mediante urn levantamento exaustivo 

possibilita gerar uma visao panora.m.ica das diferentes perspectivas aplicadas previamente sabre o 

objeto de investiga¢o. Em particular, tamar como ponte de partida "fates" construidos por diferentes 

teorizay5es sup5e a oportunidade de realizar novas tentativas de explicayao. 

:E diferente tamar as produyOes anteriores como referencia de urn "estado do conhecimento" 

ate o momenta de realizayio da pesquisa -case em que esse conhecimento e relativamente externo 

a investigay3o- que tamar essa produyao como fonte. As pr6prias explicay5es geradas por terceiros 

se convertem assim em objeto de analise, dando Iugar a comparay5es e criticas contextualizadas. As 

pr6prias abordagens aplicadas anteriormente sao uma amostra das racionalidades operantes, da forma 

de pensar a questao da inovayao vigente no momenta de realizayiio de carla investigayiio. Estas fontes 

secundarias sao, portanto, uma amostra particularmente significativa da constituiyao ideol6gica de 

alguns atores de carla periodo (e, neste sentido, sao tamb6m uma fonte primfuia). 

2.3.6.3. Sobre a aplica~io das ferramentas do framework 

Os conceitos te6ricos e metodol6gicos desdobrados nos pontes 2.3.1. a 2.3.5. foram 

utilizados, na aplicayao do framework, em dais sentidos. No primeiro sentido, em funyao analitica: 

o conjunto destes conceitos configurou a matriz conceitual que estruturou, guion, e a partir da qual 
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se processaram os conteUdos dos capitulos 3 a 6 desta tese. Assirn, as ferramentas analiticas se 

utilizaram para definir os objetos de analise, estabelecer as relay5es entre eles, e proper explicayOes 

e elucidayOes. Ern outras palavras, seu uso como ferramentas analiticas pennitiu apresentar os 'comes' 

e os 'porques'. 

Mas, por outre lado, alguns destes conceitos foram utilizados em :funyilo heuristica: 

constituirarn categorias para a identificayiio, busca, classificayao, determinayao de pertinencia e 

avaliayao dos contelldos das fontes secundarias, objeto sabre o qual operaram as ferramentas 

analiticas colocadas em pr3tica. Algumas conceitualizay6es, como as modelizay6es de Kline e 

Rosenberg e Molina, em particular, :funcionaram como urn guia para a leitura das fontes e a 

estruturayiio de algumas operay5es de aruilise. Isto se reflete na prOpria organizayao do texto da tese 

(entre os capitulos 3 e 5) que tern uma divida com a modelizayao de Molina, dado que o tex:to se 

ordena tomando como centro as realizay5es tecnol6gicas concretas, para, ern seguida, explorar as 

dirnens5es econOmicas, politicas e ideol6gicas vinculadas a mudanya s6cio-tecnica. Finalrnente, as 

consideray5es metodol6gicas da sociologia da tecnologia balizaram e conjunto da investigayiio, 

permitindo uma vigihlncia, que se tentou que fesse rigerosa, das interay5es e relay5es causais 

(re)construidas no decurso das tentativas de explicayao e elucidayao. 

Portanto, na aplicayao do framework nero todos os instrumentos foram utilizados com a 

mesma intensidade ou no mesmo sentido, cumprinde a mesma :funyao. Por urn lado, porque nem 

todos os instrumentos tern o mesmo alcance nem a mesma capacidade descritiva ou explicativa. 

Assim, as oportunidades de pO-los em pr3tica tambem sao distintas. Por outre lado, porque alguns 

dos instrumentos analiticos se constituiram em categorias de uso pennanente como forma de 

conceitualizar os diferentes 'fates' selecionados, ou como conceitos de base na estruturayao de nossas 

elucidayOes. 

Alguns instrumentos do framework na.o sao mencionados explicitamente no conjunto do texto 

da aruilise. Isto nao significa que nao tenham sido utilizados, mas, sirnplesmente, que sua explicitayao 

nio foi considerada necessaria por estarem incluidos em outros conceitos mais abrangentes, porque 

seu uso foi eminentemente heuristico ou porque apenas foi explicitado o resultado da sua aplicaylio. 

Explicitar o framework no comeyo do texto da tese permitiu estabelecer inicialmente o 

significado e alcance do vocabuliuio utilizado. Portanto, considerou-se desnecessario incorporar 
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durante o desenvolvimento da aruilise urn conjunto de notas explicativas para cada urn dos conceitos 

aplicados. 0 leitor nao voltani a encontrar, ao Iongo do texto, reiterac;Oes das definic;6es dos 

instrumentos analiticos contidas no framework. Isto implica que, em caso de dllvida sabre o marco 

analitico durante a leitura do texto, sera precise voltar a este capitulo 2. 
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Capitulo 3 

Atividade dos atores tecnol6gicos na Argentina 

3.1. Introdu~io 

Neste capitulo abordam-se os aspectos da dinamica s6cio-t6cnica argentina vinculados ao 

comportamento inovativo dos diversos atores tecnol6gicos1 locais, centrando a aten9iio 

particularmente nas ac;5es das empresas e das diferentes unidades de P&D. 

Dado que a aruilise realizada trata dos movimentos acumulativos de agrega98.0 ( descritos no 

ponte 2.3.6.1 .), optou-se por urn esquema expositivo que refl.ete, ao menos parcialmente, a trajet6ria 

seguida durante sua realiza.yiio: partindo das anaJ.ises das atividades desenvolvidas par diferentes 

atores no tempo, procurou-se efetuar urn maier grau de generalizac;ao, a partir do registro da 

existencia de elementos comuns ou isom6rficos_ 

No ponte 3.2. foram descritas e analisadas as formas em que se desenvolveu a atividade 

inovativa local. Para isso, descrevem-se estilos tecnol6gicos que caracterizam as operay6es de 

aprendizagem e inovayao em firmas produtivas de hens e serviyos. 

No ponto 3.3. prop5e-se uma cronologia da dinfunica inovativa local, tomando como eixo 

organizador as mudanyas nos estilos tecnol6gicos e a forma, ritrno, intensidade e alcance da mudanya 

tecnol6gica nas firmas locais. Analisa-se a evoluyao das trajet6rias s6cio-tecnicas seguidas pelos 

diferentes atores tecno16gicos locais: mudanya de setores produtivos mais dinanu.cos, processes de 

mudanya tecnol6gica, niveis de intera.y3.o, alteray6es generalizadas no comportamento inovativo dos 

atores. 

No ponto 3.4., procurou-se focalizar as atividades relacionadas it dinfunica inovativa local 

realizadas em instituiy6es de P&D e universidades. Para isso, descreve-se a trajet6ria das principais 

instituiy6es argentinas -INTI, CONICET, INTA, CNEA, Universidades Nacionais, e outras 

instituiyOes como PLAPIQUl, CITEFA, CNAE, assim como entidades sem fins lucrativos- centrando 

a atenyao no desenvolvimento alcanyado por suas interac6es com as empresas produtivas. Por outro 

1Para wna defini~o de 'ator tecnol6gico', ver ponto 2.3.1 
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lade, foram analisados alguns aspectos da trajet6ria institucional do complexo cientifico

tecnol6gico local a luz de alguns indicadores quantitativos -quantidade de unidades de C&T, de 

recursos humanos de C&T, de projetos de P&D, de publicay5es- da perspectiva da dinamica 

inovativa. Finalmente, neste ponte foram analisados alguns aspectos da dinfunica s6cio-t6cnica, 

comuns its diferentes instituiy5es do complexo; aspectos estes resultantes do vinculo estabelecido 

entre as trajet6rias, analisadas em primeira instiincia, e as tend&tcias registradas segundo os 

indicadores quantitativos. 

Per Ultimo, foram incluidas neste capitulo as descriy5es de dois procedimentos 

implementados para confirmar alguns aspectos da din§.mica inovativa desenvolvidos nas analises 

anteriores. No ponte 3.5. foram analisados, desta perspectiva, os registros de patentes. No ponte 

3.6. foram analisados os registros de importayOes e exporta.yOes, utilizando como informayiio-base 

o conteUdo de cinco estudos realizados por diferentes autores. 

174 



3.2. Estilos tecnolOgicos de inova~fio em firmas produtivas de hens e servi~os 

Uma ideia prOpria ao sensa comum e considerar que nos paises perifericos a atividade 

tecnol6gica e escassa e com urn baixo conteUdo de inovayiio; o grosse da tecnologia socialmente em 

uso provem, segundo esta visao, do exterior; a interven~ao tecnol6gica local sabre os produtos e 

processes importados se restringe a realizar pequenas adaptayOes cis condiy6es locais de: materia 

prima, insumos, nivel da qualificayao da miio-de-obra, dotayiio tecnol6gica anterior, modificay6es 

do Jay out das plantas produtivas frente a incorporayiio de novas equipamentos, ou, simplesmente, 

debugging'-. A intervenyao local, segundo esta imagem, e minima, a criatividade, praticamente 

inexistente. 

Mas .. :E assim mesmo? Simplesmente? Sempre foi desta forma? 

Para responder a estas perguntas fez-se uma revisiio de uma serie de estudos de caso e 

setores, correspondentes a diferentes segmentos da produyao local: 

- agricultura: Obschatko, Edith (1988) 

- agro-industria: Gutman, Graciela e Gatto, Francisco (comp.)(1990) 

- biotecnologia: Bercovich, Nestor e Katz, Jorge (1990) 

- calyados: Kassai, Laszlo (1995) 

- papel e celulose: Bercovich, Nestor e Chidiak, Martina (1996) 

- cimento: Pearson, Ruth (1976 e 1978) 

- cigarros: Fidel, Julio; Lucangeli, Jorge e Sheperd, Phil (1976 e 1978); Fidel, Julio e Lucangeli, 

Jorge (1978) 

- construyao: Vitelli, Guillermo (1978) 

- consultoria t6cnica: Gatto, Francisco e Kosacoff, Bernardo (1985) 

- defesa: Ceresole, Norbetto (1989) 

- eletr6nica: Azpiazu, Danie~ Basualdo, Eduardo M e Nochtefl; Hugo (1988); Nochtefl; Hugo 

(1985 e 1992) 

-indUstria bisica: Schvarzer, Jorge (1993) 

- engenharia: Katz, Jorge e Ahlin, Eduardo (1978 a) 

- metal-mecfullca, tnaquinas-ferramenta: Jacobsson, Staffan (1980 e 1982); Castai'io, Angel; Katz, 

Jorge e Navajas, Fernando (1981 e 1986) 

- meta!-mecaruca, motores: Berlinski, Julio (1981;1982a; 1982b; 1982c; 1982d; 1986b) 

- metal-mecanica, equiparnentos agricolas: Berlinski, Julio (1982e e 1986a); Delgobbo, Alberto 

(1993) 
- metal-mecanica, em geral: Quintar, Aida (1991); Katz, Jorge (1982); Berlinski, J.; Nogueira 

Cruz, H.; Sandoval, D. e Turkieh, M. (1982); Soifer, Ricardo J. (1986) 

1Debugging: etapa inicial de ajuste de uma tecnologia as condiy()es reais do sistema produtivo (Sabato, 

1982:33). 
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- petroquimica e m3.quinas-ferramenta: Chudnovsky, Daniel; LOpez, Andrf:s e Porta, Fernando 
(1992 e 1994) 

- petroquimica: Lopez, Andres e Chidiak, :Martina (1996) 

- quimica e petroquimica: Sercovich, Francisco (1977 e 1978) 
- siderurgia: Maxwell, Philip (1977; 1978 e 1982), Bisang, Roberto (1989); Bisang, Roberto e 

Chidiak, :Martina ( 1996) 

- telecomunica~Oes: DiBenedetto, Luis e Herrera, Alejandra (1992) 

Nestes estudos e possivel encontrar ampla informa~ao de base empirica sobre a realiza~ao de 

grande variedade de opera~Oes tecno16gicas, que apresentam urn grau diversificado de criatividade 

tecnol6gica Os exemplos siio mUJ.tiplos, e correspondem a diferentes setores produtivos. Em seguida, 

a citayao de alguns: 

fabrica~;io de mliquinas-ferramenta: 

"A transiyao do desenho e da produyao de tomes de controle numerico coroeyou 4 anos 

antes, de fonna gradual. 0 primeiro passe foi comprar uma MHCN, estud3.-la e aprender 

como se usava. Durante este tempo, a firma enviou pessoas para aprender a 

programacio. No atual desenvolvimento do produto e possivel distinguir partes mecanicas 

e eletro-eletrOnicas. As primeiras, todas produzidas in house, nio apresentaram 

problemas. Apenas 40% (em valor) das pe~;as medinicas e similar entre OS tornos de 
controle numerico e os tomos convencionais. Os 60°/o restantes sio realmente 

diferentes. A facilidade para resolver problemas deveu-se a dois fatores: a) as duas pessoas 
responsaveis pelas partes mec3.nicas tinham entre 20 e 25 anos de ex.periencia de desenho, e 

b) a firma produzia tomes convencionais de alta qualldade" (Jacobsson, 1980:26-7). 

"A firma decidiu desenvolver urn tipo relativamente simples de tomo de controle 

numerico, o qual, e isto e muito importante, pode ser produzido com o mesmo 

equipamento e organiza~io do padrio. Esta e uma vantagem consider3.vel quando o 
mercado e inseguro e apenas e possivel urn crescimento gradual das :MHCN no total da 

produl'iio" (Jacobsson, 1980:28). 

No periodo em que a firma era uma oficina artesanal, quando se decidia pela elabora~;i.o 
local de um produto estrangeiro, se procedia a sua produl;i.o tratando de imitar o 
melhor possivel carla parte. Mas como o original tinha sido concebido a partir de uma 

determinada qualidade de materias primas, equipamento, "lay out", etc., muito 

diferente dos disponiveis na oficina, e que tinham sido criados de uma maneira muito 
pragmlitica sobre a base de equipamentos usados e adi~;Oes posteriores de mliquinas 
novas, o resultado fmal era a obtencio de urn produto que cumpria as mesmas fun~;Oes 
que o original mas possuia uma qualidade menor. Ao desenvolver sua capacidade de 

desenho, e possivel modificar o pacote de informa~;iio tecnolOgica associado ao produto 

importad~ para enfma adequ3.-lo ao processo de produl;io prOprio ( sintese de urn estudo 
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de caso realizado por Castano, Angel; Katz, Jorge e Navajas, Fernando; 1981 e 1986). 

indUstria sideriirgica 

Dais empresarios decidiram encarar a prodw;ao local de ayo. A proposta era a produ~io de 

ferro redondo destinado a constr01;io a partir do uso de sucata local, utilizando urn 
forno Siemens Martin e uma maquina de lamina(:iO a quente. 0 trem de lamina~tao foi 

fomecido pelo s6cio. 

Nao existia disponibilidade local nem intemacional do forno. A empresa decidiu construir 

sen prOprio forno a partir de: a) os pianos de urn equipamento similar fornecido pela 

Dire.;Jo Geral de Fabrica,;Oes Militares (DGFM), com uma capacidade de 15 toneladas, 

utilizando diesel como combustivel; b) urn grupo de engenheiros com experif:ncia 

operativa num equipamento similar em outra empresa local (A Cantabrica); e c) a mio

de-obra qualificada existente nas zonas prOximas a Rosario, com experiencia em 

conserto de equipamentos ferrovi3rios. 
0 forno foi copiado e teve o sistema energetico modificado para utilizar carvio. Foi 

construido em oito meses com uma capacidade de 30 toneladas (sintese de urn estudo de 

caso: Bisang, 1989, referencias similares sabre o mesmo caso em Maxwell; 1977 e 1978). 

produ~io de semeadeiras 

uA primeira semeadeira de tra~iio mecinica se parecia muito com a de tra~io animal. 

Em urn novo modele de semeadeira, baixaram as coifas e a queda do grio tornou-se mais 

vertical, para evitar os rebotes da semente e uniformizar o plantio, e os tubos passaram 
a ser de corte retangular para evitar a forma~io de turbulencias. Em 1974, foi 
introduzido outre modele com o objetivo de aurnentar a velocidade e a qualidade de 

distribuiQio. Foi incorporado urn tubo de descarga de sementes lateral, novas 

compactadoras de sementes e uma caixa de velocidades para variar a densidade do 

plantio. Este modele, mais complexo, requeria maier manutenyao. Em 1979, o modelo foi 

simplificado (decisio adotada a partir da realiza<:io de pesquisas entre os usu3rios). Em 

1980, atraves do acordo com uma fmna francesa, introduziu-se no modelo anterior urn 

dosador pneumitico. Outra novidade deste modele e urn equipamento adicional que 

permite transform3-Io em semeadeira de grios finos, possibilitando ao produtor de 
pequenas extensOes aumentar o gran de utiliza~io da miquina" (emBerlinsky, 1982e e 

1986a). 

produ~io de miquinas agricolas3 

"Tudo cometou numa pequena garagem, quando urn grupo de ex-empregados de uma 

3Nao se trata, nesta ocasiao, de uma cita(Jiio de urn estudo de caso, mas de uma informa~o coletada no 

Suplemento Rmal do jornal de maior tiragem na Argentina. 
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f3brica de implementos fundaram uma oficina para fornecer pe~as de reposi~io 

agricolas. Em 1983, foi constituida uma sociedade familiar que inicia a fabricayiio de 

semeadeiras de cinco e sete sulcos e colheitadeiras [ ... ] 

Este caminhio agricola e urn produto Unico. Foi uma iniciativa do engenheiro Carlos 

Powell e surgiu como uma necessidade dos contratadores. Na Expochacra de 1997 F ... 

vendeu varies auto-descarregciveis acoplados para montar sabre caminh5es e, segundo 

Morales, 'nos perguntamos por que nao fazemos n6s urn caminhao agricola'. Em junho desse 

ano comeyaram o desenvolvimento e em maryo deste ano [1998] apresentaram-no em 

Arrecifes. Tratava-se do primeiro caminb:io agricola do mundo, multi-fum;:io e com uma 

grande adaptac;io is necessidades do campo [ ... ] 0 Agro Truck pode cumprir todas as 

tarefas do campo, funcionar como trator, substituir dais ou tres caminh5es de carga, e 

transitar com seguranya por terrenos irregulares" (Clarin, Suplemento Rural, 12/9/1998: 14). 

"Trata-se de urn veiculo auto-descarregcivel e auto-propulsado desenhado com a mais alta 

tecnologia, equipado com motor Cummins 6 BT turboalimentado de 160HP e caixa F AE de 

cinco velocidades com diferencial Eaton de alta e baixa. Sua capacidade de carga e de ate 17 

toneladas. Possui balanya digital, cabine totalmente fechada e panorfunica com ar 

condicionado, radio, assento com apoio para brayos e cinto de seguranya regultivel. 0 Agro 

Truck vern provide de direyao hidniulica e alcanya uma velocidade maxima de 60 km/h, 

partindo de uma velocidade minima de trabalho de 2 kmlh. Suas dimens5es lhe pennitem 

rodar pelas estradas argentinas." ( C!arin, Suplemento Rural, 12/9/1998: 15) 

"Equipamentos de F ... se encontram operando em varios paises do Mercosul. 0 Uruguai 

foi historicamente o maier comprador, tendo tambem entrada em outros mercados, 

adaptando seus produtos as caracteristicas de carla territ6rio" (Clarin, Suplemento Rural, 

12/9/1998:15). 

indUstria de fabrica~:io de cigarros 

"0 mercado argentino de cigarros mostrou urn dinamismo especial a partir da segunda metade 

da decada de sessenta ao se veri:ficar nao apenas altas taxas de crescimento nas vendas mas 

tambetn, e de forma muito eloqU.ente, a introduc;ao de novas fonnas e tipos de cigarros [ ... ] 

isto desembocou na assimilayao de pautas de consume semelhantes as dos paises 

desenvolvidos e tambem numa acelera¢o no tempo de d.ifusao das novas formas de produtos. 

Quanto aos processes produtivos nao se observa, em contrapartida, o mesmo dinamismo. A 

indUstria local se encontra atrasada diante da fronteira tecnolOgica de processos, j& que 

existe uma defasagem de quase 20-25 anus nos processus de fabrica~io [ ... ] Na realidade, 

a indUstria argentina de cigarros apresenta -do ponto de vista tecnol6gico- urn raro paradoxo 

jci que o movimento de aproxima~o da fronteira tecnolOgica de produtos nio foi 

acompanhado por urn movimento similar nos processos de produ~o" (Fidel e Lucingeli, 

1978:1). 

" ... a fronteira intemacional de processes est<i representada por equipamentos de quinta 

gerayao que surgiram em 1971. As elaboradoras tfun urn rendimento de 4.000 cigarros por 
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mirruto e as empacotadoras de 250 pacotes/minuto. Outras duas caracteristicas sao a alta 
automaticidade e integra~ao entre os distintos processes e a possibilidade de elaborar 

qualquer forma de cigarro. 0 perf'll da indUstria argentina se situa entre a 3a. e a 4a. 

gera~;:io, com velocidades medias de 2.000 cigarros/minuto em elaboradoras e 160 
pacotes/minuto nas empacotadoras, com capacidade para fabricar ate cigarros de 100 

mm. com algumas elaboradoras de 4,a. gera~;io, segundo os desenhos originais" (Fidel 
e Lucangeli, 1978: 19). 

" ... as empresas optaram por introduzir inova~;Oes nos equipamentos existentes de 
maneira tal que puderam elaborar aquelas formas de produto que os desenhos originais 

nio permitiam. Evidentemente, a existSncia de uma capacidade de engenharia local foi a 

requisite previa para que tal opyao pudesse ser escolhida. A diferencia~;:io de produto se 

baseou, portanto, no lanlj:amento de distintas formas de cigarros com uma mesma 
marca -para minimizar o custo fiXo inicial- e por sua vez avanlj:ar naquelas novas 
fonnas que as m3.quinas existentes com adapta~;Oes assim o permitissem, de maneira 

a reduzir ao maximo o investimento em equipamentos" (Fidel e Luc3ngeli, 1978:20). 

fabrica~j:io de rastras 

Em 1965, a empresa lam;ou urn modelo de rastra que substitui os bujes por rolamentos 

de bolilhero (patentado). Em 1974, como conseqiifncia das exporta~;Oes para o 

Paraguai, onde as condi~YOes do solo exigem urn trabalho duro, foram introduzidos 
amortecedores individuais no trem de discos, que anteriormente era rigido. Em 1975 foi 

lan~ado no mercado urn modele de rastra mediana que tambem podia desempenhar tarefas 

pesadas. Como em determinadas condi~;Oes de trabalho os discos se rompiam o di3metro 
dos suportes dos carretes foi aumentado para que os discos tivessem maior base de 
apoio. E com os discos suportando maio res esforyos, foi necessirio refor~;ar o resto da 

maquina (em Berlinsky, 1982e e 1986a). 

fabrica~;io de motores 

"A capacidade de desenho de rrciquinas de engenharia local foi utilizada de diferentes formas. 

Dentro das mais importantes encontram-se a modificayao de rruiquinas e as construidas 

externamente, ambas sob sua direyao. A empress possuia urn p3.tio de miquinas de 

procedencias distintas em desuso, o mesmo estava composto por miquinas obsoletas da 
linha de blocos de urn motor de 6 cilindros substituido no inicio dos anos 70. Contava 

tambetn com urn lote de m3.quinas usadas anteriormente por outra firma para a 

fabricalj:io do motor Hanomag. [ ... ] Dessa forma, foram incorporadas na linha de blocos 

urn nii.mero significativo de m3.quinas moditicadas por fomecedores extemos com 
desenho e dire'Y2o da engenharia de planta. As modifica~5es se originaram na produyao 

do motor fase IV e representam apenas uma parte das tarefas similares realizadas em outras 

linhas e epocas. Observou-se que nos casas analisados partiu-se das bases, guias, colunas e 
bancadas das mciquinas originais, construindo-se, na maior parte dos cases, perfuradoras 
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multip1as" (Berlinsky, 1982a:30; 1982b:23). 

As modi:ficay5es realizadas foram diversas. Utilizando diferentes elementos das m3.quinas 

disponiveis (bases, guias, motores, mesas de perfura9ao e colunas): 
- incorpora¢o de cabeya:is e dispositivos para perfurar ou agregado de urn cabe¢ perfurador 

mU.ltiplo para converter perfuradoras simples em perfuradoras mUltiplas 

- agregado de cabeyais de outra mtiquina para converter uma rosqueadora simples numa 

rosqueadora mUltipla de tres vias 
- coloca¢o de urna unidade perfuradora Huller no cabe~ direito e de urn cabeyal rosqueador 

na parte traseira para converter uma perfuradora simples universal em uma perfuradora e 

rosqueadora especial. 
- agregado de uma unidade extraida de outra m<iquina ao cabeyal traseiro para obter uma 

perfuradora mUltipla radial de duas vias (refer&lcia: Berlinsky, 1982b:29). 

produ~ao de autom6veis 

"Lanyamento de urn modele na filial argentina: 0 Ford Taunus foi lan~ado um ano e meio 

depois de sua introdm;io no mercado europeu por parte da subsidi8.ria alemi. Antes 

de seu lan~ento, foram requeridas 230.000 horas de esfor~os intemos de engenharia 
de adapta~ii.o, redesenho, modifica~iies de m3quinas, etc. 0 aporte tecnoiOgico foi 

realizado inteiramente por tecnicos argentinos da filial local" (Katz, 1978:23). 

''Uma men~a:o particular merecem as empresas centrais -por sua relevfutcia e perfil- que 

conformam os grupos Antelo e SOCMA-. As plantas industriais iniciais provem da 

decada de sessenta; fusOes -Fiat/Peugeot- e ampliayOes m.odificaram o espectro e estao lange 

de conformar 'greenfield ideais para a 16gica modema da indUstria automobilistica -linhas de 

montagens com mecanismos elevados e ageis de subcontrataJ;ao, coordenados de uma central 

de grande capacidade de modificar o mix de produ~ com m.inimos tempos- mas apresentam 

melhores adapta(:Oes a alguns destes conceitos sobre a base de equipamentos de mais de 

tres decadas de idade. De substantive, efetuaram investimentos e incorpora~Oes de 

tecnologias brandas, em geral operam dentro do perm de plantas distantes da escala 

Otima de produ(:fi.o, e mais voltadas para a diversifica~;io" (Bisang, 1996:441-2). 

indUstria de papel e celulose 

"Os esfor~os de moderniza~ao do parque instalado implicaram uma certa intensifica~a.o das 

atividades de natureza tecnol6gica nas finnas. Alem do papel desempenhado por fomecedores 

e/ou consultores, o pessoal tknico prOprio participou ativamente em tarefas tais como 

modifica~Oes de m3.quin~ incorpo~o de controles autom3ticos, diferentes mudan(:as 
nos processos ( composi~ da pasta, acabamento, branqueamento, tratamento de efluentes, 

etc.). Urn indicador do esforyo tecno16gico realizado e a manutenya.o de seus quadros 

tecnicos com forte redu~ do pessoal total. Com efeito, pOde-se comprovar que entre 1988-
1992, a participayio de engenheiros e tlknicos sabre o total do emprego aumentou nas 

principais firmas" (Bercovich e Chidiak, 1996:298). 
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Os exemplos nao sao apenas numerosos. Talvez o mais significative seja que estas opera96es estiio 

presentes na totalidade dos estudos de case e setoriais. A presefll? destas atividades parece ser 

absolutamente generalizada. B. Kosak: off (1996) calcula que quase 25.000 empresas argentinas -ou 

seja, a absoluta maioria das plantas produtivas locais4
- sustentem estrategias defensivas baseadas 

nesta operavao 

"Basicamente, o que se faze operar sobre m3.quinas e equipamentos adquiridos nos anos 

50 ou 60, por isso uma planta industrial tipica possui urn grande descompasso, com 

grandes gargalos, e onde coexiste uma grande quantidade de tecnologias de distintas 

gera~Oes. Quando o nivel de atividade cresce, o que se verifica e urn investimento pontual 

que tenta solucionar alguns desses problemas especi:ficos. [ ... ] niio se modifica a estrutura da 

planta, mas, se efetua urn investimento pontual e seletivo que se reflete na produtividade 

da empresa. Mas essas plantas industriais seguem tendo os tra~os b8sicos que tinha uma 

firma da substitui~io de importa~Oes. Sao plantas fora de escala; em mfdia, na 

indUstria argentina, tCm 5% ou 10% da escala Otima que se observa na fronteira 

internacional, e tern poucas economias de especializa~io. A estrutura industrial argentina 

caracteriza-se por urn desenvolvimento escasso de fomecedores especializados e 

subcontratistas, com o qual as plantas sio excessivamente integradas e de escala 

reduzida" (Kosakoff, 1996:6). 

:E vcilido dizer que nao poderia ser de outro modo, dado que todas as plantas produtivas 

requerem algumas interven9i)es intra-planta para seu funcionamento. 

"Normalmente as firmas contratam e despedem gente, elim.inam 'gargalos' dos processes 

tecnicos que estiio utilizando, mudam urn insumo por outre. param as m8.quinas para 

manuteny!o e repara.yiio, etc[ ... ] Simplesmente fazem tais coisas porque devem fazer e 

seguindo nma rotina que exigiria tempo e esfor~o para modificar" (Katz, 1996:88). 

Mas o aspecto especifi.90 desta forma de interveny!o tecno16gica no contexte local e que sua 

incidencia sabre a trajet6ria tecnol6gica da firma permite explicar nao somente a adequayio de 

equipamentos adquiridos em condic;:6es particulares de utiliza.yao e funcionamento, mas a aparic;:io 

de novos produtos ou processes na estrutura produtiva. 

Erri uma lista descritiva, mas Jllio exaustiva, das operac;:Oes tecnol6g:~cas realizadas e possivel 

enumerar: 

- utilizac;:a.o de mciquinas de segunda mao 

4
Sem contar as oficinas, restaria, segundo seus cal.culos, urn conj\Wto de aproximadamente 400 empresas que 

executam estrategias ofensivas. Como se vera :mais adiante, nestes casos a m~ tecnol6gica se baseia em 

investimento intensivo na iropo~o de tecnologias. 
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- utilizay1io/convers1io de maquimiria universal em maquiru'ui.a especializado 

- prolong~ao da vida Util de hens de capital, al6m das especificayfies de seu desenho 

-modificayao de maquiru'ui.a para a realizayao de operay6es altemativas (nao contempladas 

oucontempladas apenas parcialmente em seu desenho) 

- modificaya:o de maquinaria para aumentar a capacidade quantitativa de prodw;ao 

- modificar;ao de produtos para que possam ser realizados com as miquinas disponiveis 

- modificar;ao de produtos para que possam ser realizados com a materia-prima ou os insumos 

disponiveis a nivellocal 

-mod.ificar;1io de produtos para que possam responder a condir;Oes especificas da demanda local ou 

para mercados especificos 

- modificar;ao de produtos para padronizar5 sua produr;ao 

- modificar;ao de produtos para unificar6 sua produr;ao 

- realizayao de diversas operayOes de conserto de produtos, para prolongar sua vida Util alem dos 

pressupostos originais de seu desenho ( e ainda de suas possibilidades de reparayao) 

- modi:ficayao de processes, desenhados originalmente "em linha11 para que possam ser realizados "em 

ilhas" ou "em oficina" 

- modificayao de processes para serem realizados com os meios de produyao disponiveis 

- modificayao de processes para serem realizados com insumos disponiveis a nivellocal 

- reatualizayao de unidades de produr;ao consideradas obsoletas 

~dronizar: desenhar de acordo com padr6es :fixos, buscando utilizar elementos disponiveis no mercado ou 

pe9a5 norm.alizadas. Por sua natureza., esta opera~o depende da diversidade e do nivel de organi~o do mercado 
fornecedor. Este fator limita, no caso sul-americano, sua aplicabilidade. A apli~o de opera¢es de padr~ao 

possibilita a redu~ de custos intemos, via extemaHz::w;:ao e sim:pli.ficacao da prod~ao, ao pennitir uma redu~o 
da verticaliza0lo. Estas openl90es nao signi:ficam, aletn das modifica~s nos equipamentos para se adequar aos 
novas componentes, um alto grau de crtatividade. Entretanto, sua repercussi.o nos custos pode alcan93f grande 

import3ncia. 

<Vnificar: desenhar para conseguir pennuta entre partes comuns de diferentes artefatos produzidos. E uma 

opera0lo tecmca normalmente realizada na planta. Tern um forte impacto sobre o processo produtivo, ji que o 
aumento dos lotes das diferentes partes justifica o aumento dos investimentos relativos em dispositivos e a 
realiza9ao de estudos de tarefas para reorganizar (simplificar) a montagem. E possivel diferenciar dois passos nas 
opef39(jes de unifica~tOO: a) desenho modular: redw;:3o na variedade dos elementos, e b) desenho de subconjuntos: 
redll9iio na variedade dos dispositivos. Implica um alto grau de criatividade e de conhecimento do processo e do 

produto. 
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- operacionaliza~ao de unidades em desuso 

- produ~ao, mediante processes novas, de bens de consume previamente declarados obsoletes 

- reatualiza~iio de tecnicas produtivas aparentemente obsoletas 

- compatibiliza~ao de maquinas mecarricas com sistemas computarizados de controle. 

Niio sao poucas operac;6es. Tampouco constituem a~6es simples. A realizayiio de muitas 

destas opera~6es implica urn grau de conhecimento tecnico equivalente ao necessaria para seu 

desenho original7
. 

Muitas destas operay6es nao estiio englobadas no termo 'adaptac;6es'. De fate, 'adaptay6es' 

parece representar menes que 'redesenhe'8, termo que talvez se adequaria melber a algumas das 

epera~es tecnel6gi.cas enunciadas. Mas, par outre lade, nero todas essas operay6es sao redesenhos. 

Na pratica, a disti.nyao/contradic;iio entre 'inovay6es' e 'adaptay6es' parece desnecessaria, e ate 

proveca confus5es9
. Todo processo de adaptayiio iroplica a introduyiio de inovay6es em urn produto 

ou mecanisme dade10
. 

Apesar das inovay6es radicais aparecerem como as "estrelas" da evoluyiio tecnol6gica e as 

incrementais carecerem de brilho, sao as segundas as que possibilitam a realizayiio efetiva de 

7"0s mesmos procedimentos que podem se utilizados para modificar urn sistema sao os que devem se utilizar 
para produzir urn artefato em sentido estrito a partir de seus componentes. Os cornponentes de urn artefato sao, ao 
:fim e ao cabo, sistemas que, para ser acoplados em urn novo sistema, requerem rnodifica~Oes de sen estado, de sen 
comportamento ou de sua estrutura." (Quintanilla, 1991: 68) 

SOe fato, seria necessaria definir o contefulo inovativo das adap~Oes. Segundo de Gregori "0 processo de 

adapta~ do 'empnlstimo tecno16gico' e em si mesmo uma forma de atividade inventiva" (de Gregori, 1988:56). 

9E; pertinente, tambem, fazer a dist:inyao entre inova¢es maiores e menores: a) inoVclQ(ies maiores, ou bcisicas, 

ou radicals, ou "break-throughs": consistem na introdu~ de urn produto ou processo verdadeiramente novo. Nao 

sao o resultado de esfo~Ws por melhorar uma tecnologia existente. Implicam grandes saltos qualitativos, 
descontinuidades, rupturas capazes de iniciar wn novo rumo tecnol6gico. b) inova~Oes menores, ou incrementais: 
sao mudanQas tecnicas surgidas da acumula9ao de experi!ncia na planta, assim como das melhoras de produtos ou 
processos introduzidas depois da inova¢o maior. sao as melhoras sucessivas a que sao submetidos os produtos e 
processos: aurnentos na eficifutcia t&:nica, produtividade, precisao, qualidade, reduy3.o de custos, etc. 

1 ~alvez fosse pertinente introduzir, no nivel te6rico, urn conceito: 'renova9iio', diferenciado de 'inova9cio'. 

Enquanto o segundo se remete a apariQtlo de algo previamente inexistente, 'renovay&o' aludiria a possibilidade de 

estabelecer novos usos do mesmo, ou, em sentido mais restrito, tendo em conta a defini~ de tecnologia aqui 
proposta, a possibilidade de atualizar o j3 existente a partir, por exemplo, de repara~Oes ou consertos. 
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processes de desenvolvimento industrial. Uma inovayao adquire significayao econOmica somente 

atraves de urn Iongo processo de redesenho, modifi.cayao e melhoras que a tome adequada a urn 

consume de massa (Rosenberg, 1976). E mais: melhoramentos tecnicos an6nimos, nao patenteados 

e incrementais, assim como invenyOes menores patenteadas, tiveram consequencias muito importantes 

e em muitos casas muito superiores as inveny5es maiores (Sclunookler, 1966)_ 

Note-se especialmente o alto grau de criatividade comprometido em algumas das operayOes 

tecno16gicas locais_ 0 gradiente de inovayao implicado impede designar algumas destas operayOes 

como meros fen6menos de 'difusiio' ou 'transferencia mecfurica' (au, em todo caso, como se vera mais 

adiante, a 'di:fusao tecnol6gica' e uma operayiio mais complexa, em algumas circunstfulcias, que uma 

transfer&lcia direta de tecnologias). 

Dada a diversidade dos fen6menos enunciados e as caracteristicas comuns observiveis, talvez 

seJa conveniente a adoyao de outre termo que, ao mesmo tempo mostre a multiplicidade do 

fen6meno e suas caracteristicas comuns. 

3.2.1. A Reciclagem TecnolOgica 

Por isto, prop5e-se aqui urn conceito abrangente: Reciclagem TecnoiOgica (RE. preposiyiio 

que denota reiterayao, repetiy3o; CICLO: periodo de tempo que, uma vez transcorrido, com~ a se 

contar de novo) que englobe estas ~Oes e permita observar seu nU.mero, diversidade e importiincia 

relativa. 

Parece preferivel utilizar urn Unico conceito abrangente que admita anaJ.ises intemas 

posteriores, a adotar a terrninologia disponive~ dado que esta Ultima tern incorporada uma alta dose 

de "sensa comum", responde a definiy5es vagas ou mUltiplas, e homogeiniza fen6menos diferentes 

(por ex.emplo: algumas operayOes tecno16gicas podem ser ao mesmo tempo "redesenho", "adaptayiio" 

e "modifita.¥3.o"). Portanto, parece possivel resguardar melhor a "identidade" de alguns fen6menos 

s6cio-t6cnicos ao mesmo tempo que sao integrados em urn conceito comum 

AReciclagem Tecnol6gica (daqui em diante RT} implica a reutiliza~ao ou sobreutiliza~io 

de certa tecnologia au tecnica previamente disponivel. A disponibilidade previa niio diminui o grau 

de criatividade. As operay6es de RT nao sao meras aplicay6es "mecfuticas" de uma t6cnica ou 

tecnologia, mas uma resignifi.ca~io dessa tecnologia e de seu meio de aplicayao. 0 conhecimento 

184 



requerido e da mesma indole que o que exige, par exemplo, a fabrica~ao da miquina original, e e 

similar em suas condi0es e caracteristicas a atividade de desenho bisico11 

Em outros termos, reciclar tecnologia nao e realizar uma mera reutilizaQao de peyas, mas 

refuncionalizar, ou, ainda, encontrar novo sentido. Por isto mesmo o conceito nao deve se 

restringir a forma em que se cria tecnologia., dado que alude tarobem a utiliza.;.3o criativa de 

tecnologia j3 disponivel12
. 

Nao se deve interpretar a RT como uma figura de determinismo tecnol6gico, como uma 

simples 
11
trajet6ria natural" das tecnologias disponiveis. Tampouco como uma forma de determinismo 

social da tecnologia., como uma forma de a~ao tecnol6gica que responde simplesmente as condiyOes 

sociais de prodm;ao de tecnologias. 0 conceito pretende situar -se na interface entre as a~Oes sociais 

de desenvolvimento tecnol6gico e as trajet6rias tecnol6gicas de grupos sociais concretes, na 'tela sem 

costuras'. :E na dirnensao s6cio-t6cnica que o conceito realmente se insere: esse 'estilo tecnol6gico' 

apenas e rea.lizavel dadas certas condi~6es de intetjogo entre as dotaQ6es tecnol6gicas, as condiy6es 

sociais, as condiy6es politico-econOmicas, as constituiy5es ideo16gicas dos atores sociais, etc. 

Em seu sentido tecnol6gico mais estrito, o conceito RT e prOximo ao de 11 atividade inventiva 

de adaptal'iio", cunhado par Jorge Katz e Eduardo Ahlin (1977), que o definem como "o fluxo 

acumulado de inovay5es menores surgidas de urn conjunto de atividades cientifico-t6cnicas cujo 

produto sao tecnologias substancialmente modificadas das originais" (1977:91)13
. E tambem ao 

11Entram neste conceito a90es tais como a cJ"ia93.o do coletivo (inicialmente urn carro de aluguel com um 

regime de explora900 alternative, em seguida urn cam:inhao pequeno com caJ!09a precariamente adaptada), uma 
recomenda93.cJ para o uso do dirigivel para transporte de cargas na Bolivia, a utilizay3.o de aviOes Douglas DC-3 da 
Segunda Guerra Mundial para vOos de cabotagem na Venezuela (Carranza, 1984: 34 ), o "revival" do ventilador de 
teto para residencia, a fabricay3.o de vacinas anti-febre amarela mediante uma tecnica que data dos anos 30 em 
Dakar, a modific391io de nuiquinas agricolas segundo a nanrreza do solo, a al"tera9iio da boca do carburador do 
Renault 12 em Venezuela para responder a distintas alturas, a coloca9ao de vaJ.vulas de g:is em isqueiros 

descartit.veis, a eletrifica~ao de Iruiquinas de costura a pedal, a generalizac;ao de oficinas de conserto, entre outros 
exemplos mais. 

12 
As mudanr;as operadas atraves de ru;:oes de RT nao sao, por defini9ao, in0V390es radicais, mas inov390es 

menores. E necess3rio assim. mesmo esclarecer que nem toda oper398.o de RT implica inova9W. 0 exemplo mais 
evidente e por em condi90es de produ9ao de uma nuiquina em desuso. 

13 A16m da afinidade, e necessatio realizar duas objer;Oes ao termo: a) nem todas as inovru;:Oes introduzidas na 

pcitica sao de fonte cientifico-tEicnica. Algwnas sao apenas pequenas inovac;;Oes empiricas, tCcnicas. b) e im.precisa 
a definir;ao de grau: /snbstancialmente modificadas/ j3 que, como as inQV390es adaptativas na:o sao maiores, parece 
inconveniente qualific3-las de 'substanciais'. 
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conceito de P&D implicito (ou P&D informal): "operayao de modificayao e adaptayao dos pacotes 

tecnol6gicos importados, realizados nas empresas, efetuada de forma assistem<itica, a medida que as 

circunst§.ncias exigem. Atividade niio aut6noma, niio claramente diferenciada de outras que se 

realizam nas empresas, nao planejada com anteced&cia" (Sttbato,l982:223)14
• 

3.2.2. A COpia N§o Autorizada 

Os fen6menos de criayao de tecnologia local nao sao abrangidos em sua totalidade pelo 

conceito RT. E necessaria consignar junto a este, outro, que por implicar operay5es de RT em sua 

utilizayao, e inevitavelmente prOximo: a COpia Nio Autorizada (daqui em diante CNA). Par que 

incluir as operay5es de CNA dentro de uma descriyao das formas locais de gerar inovay5es? 

A realizayao de CNA implica a necessidade de encontrar novas relay5es entre as matf:rias 

primas, os insumos e a tecnologia previamente disponiveis para conseguir o produto mimf:tico 

desejado. E inevitavel introduzir modi:fica.y5es no que ja existe. A CNA implica, para os tf:cnicos que 

a realizam, a elaborayjo de inovay5es: 

"0 prOprio avanyo tecnolOgico facilita a cOpia das obras protegidas pelo direito industrial e 

autoral. Assim, par exemplo, a dnistica reduyao do custo e as oportunidades do acesso a 

equipamentos pequenos facilita a reprografia. [ ... ] A tecnologia favorece tambem, mas requer 

maiores esforyos e competencia, a imitay3.o mediante a engenharia reversa ou a busca de 

solulji)es tf:cnicas equivalentes a partir das especificayOes funcionais. Em suma, a c6pia se 

tomou mais barata e pessoas privadas podem efetutt-la mais rapidamente, ao mesmo tempo 

que companhias e paises com certo grau de capacidade tf:cnica e econOmica podem recorrer 

a outras vias de imitayiio" (Correa, 1989:1070). 

Urn problema especifico, a nivel te6rico, e o da determinayao de originalidade para definir a 

existencia de uma inovayao. Para pensar a originalidade universal poderia se considerar inovayao a 

primeira oportunidade em que se desenha urn produto ou processo. Mas, em termos de processes 

produtivos concretes, a introduyao local de inovayOes geradas em outre Iugar, que implica a CNA, 

(de produtos, processes ou organiza.yao) tambf:m pode ser considerada inovaya.o, apesar de nao ser 

original Isto nao significa confundir CNA com 'transferencia de tecnologia'. 

14-rodas as operayaes de -p&n implicita" sao definiveis como ope~s de RT. A nivellocal esta opera~o tem 

especial importancia, em parte por suas conseqtrencias quanto ao processo de gerayao de tecnologia, mas 

:fundamentalmente porque na assombrosa maioria das finnas locais esta. e a Unica operacao de P&D colocada em 

pcitica. 
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A CNA nao constitui urn mecanisme de transferencia de tecnologia, se esta e definida em 

sentido estrito: processo de difusao de tecno1ogias incorporadas ou desincorporadas mediante 

opera~5es contratuais. Implica urn processo de apropria~ao de conhecimento tecnol6gico 

estruturalmente diferente da cessao por compra de patente ou licenciamento. Nestes Ultimos cases 

o know how e comunicado pelo cedente, incluindo instrw;:5es precisas, assessoria e, como se vent 

mais adiante, ate limitay5es sobre possiveis desenvo1vimentos futures. No caso da CNA o know haw 

deve ser recriado, quando niio diretamente criado, pelo copiador15
. 

A diferen~a entre CNA e transferencia tecnol6gica nao se restringe entao ao campo juridico 

da propriedade intelectual. E. tamb6m, e centralmente, uma diferenc;a s6cio-t6cnica que implica 

criatividade local. Isto pode ser claramente observado no registro realizado em urn estudo de caso 

sabre indUstria metal-rnecfurica: 

"Em sua hist6ria, a firma optou pela cOpia direta ou pelo desenvolvimento prOprio de 

seus produtos, recorrendo apenas em duas ocasiOes ao licenciamento externo: a furadeira 

radial, em 1960, eo tomo copiador "Heycomat", em 1968, que nao chegou a ser produzido. 

Esta opjj:ii.o, que evita a aquisi~ii.o de licenlj:as, tem rela~ii.o com o desenvolvimento 

precoce da capacidade de desenho, conduta que parece ser comum no resto dos 

construtores, salvo algumas exc~5es, fundamentalmente entre as firmas de maier tamanho 

relative, que sao, em geral, filiais de empresas estrangeiras.[ ... ] Para esta firma, o desenho 

local e possivel pe1o menor custo interne do projeto, devido a disponibilidade de pessoal 

tecnico, com skills desenvolvidos em urn longo processo de aprendizagem" (Castafio; Katz 

e Navajas, 1981 e 1986). 

Para a realiza~a:o de CNA e necessaria efetuar, nonnalmente, diversas opera96es de RT 

1 ~ mteressante, neste contexto, fazer a ~o entre os termos 'mimesis' e 'methexis'. 0 conceito de mimesis 

designa, em sua ac~ geral, a a¢io de imitar e seu resultado: a reprodu~o de urn modelo; em sua acepl;io 
tecnica, represenf:a900 artistica. 0 conceito de methexis designa, em geral, ar;Oes de participa¢o ou comunicac3-o 
(tomar parte, compartilbar); e tecnicamente significa participar nas idcias pela forma. Entretanto, o primeiro e um 
termo estetico, o segundo pertence ao campo da 16gi.ca. Wylie Sypher ( 1974: 14) resgata a vincula!tiiO reciproca que 
estes termos tinham para os gregos: "Uma das fal:icias mais evidentes [ ... J foi esquecer que os gregos geralmente 
associavam a imitavan com a DQ'tiio de participa!tiiO". Nao M. mimesis que nao implique methexis; nao M 
i.mitaQM/reprod.u't3o/representa¢o sem partici~ao. De fato, toda tentativa m:imetica implica uma alteia9iio que 
denota a presenya/existencia do sujeito que a realiza. 

0 conceito de c6pia, na literatura tecnol6gica, parece ter perdido esta dupla vincula!tao, aparecendo como 
uma acao passiva, parasitaria, nao criativa. Entretanto, no processo imitativo, reprodutivo, a cOpia esti prOxima da 

DQ9iiO de mimesis. Como processo concreto de produ¢o, social, materialmente situado, todo artefato copiado 
conduz a participayao do produtor; oeste sentido esta prOxima a n~o de methexis. Esta participacao, na pnitica, 
assume a forma de o_pera¢es de RT. Nao hi!. c6pia sem reciclagem tecnol6gica. Nao M c6pia, por outro lado, que 
nao implique um certo grau de crtatividade tecnol6gica. 
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(muitas delas de 1engenharia reversa116
), dado que o copiador niio disp6e, na maioria dos casas, das 

mesmas mciquinas, nem dos mesmos insumos ou maU:rias primas. Par isso, o resultado final das 

operay5es de CNA e urn produto "novo" em relayao ao original. 0 saber implicado e, geralmente, 

equivalente (nao "igual 11
) ao necessaria para o desenho original. 

E praticamente impossivel quantificar os produtos realizados mediante CNA: evidentemente, 

niio e uma atividade declarada nero explicitamente quantificada pela firma, menos ainda, existem 

registros nacionais da mesma. Uma forma de observar a importincia da CNA na trajet6ria tecnol6gica 

das firmas e detectar sua presen~ em urn estudo de caso. A incidencia da CNA e tal que a trajet6ria 

de algumas finnas apenas parece vicivel a partir da realizayiio de c6pias de produto, que por sua vez 

explicam mudanyas de processo, dotayiio de mciquinas e pessoal, etc. 

Mesmo sem indicadores diretos disponiveis para o fen6meno, urn indicador indireto pode ser 

particularmente significative: a insistencia dos paises desenvolvidos (em particular EUA) pela adoyao 

na regiao de mecanismos voltados a garantir o direito de propriedade intelectual sabre a tecnologia. 

0 setor fannaceutico aparece, de acordo com este indicador, como o mais evidente realizador de 

opera¢es de CNA No caso argentino especificamente, esta pressao induziu a modificayiio da lei de 

Patentes. 

Uma pesquisa realizada pela U.S. International Trade Conunission (USICT) sabre uma 

amostra com 193 empresas norte-americanas (USICT, 1988) indica que as companhias pesquisadas 

denunciaram perdas superiores a 100 bilh5es de d61ares em 14 paises em 1986. Os quatro primeiros 

lugares correspondem a paises de industrializayao tardia asiAticos e latino-americanos que tiveram 

exito em suas estrategias recentes de exportayao. 

Em urn estudo comparative sabre direitos internacionais de propriedade intelectual, Michael 

Gadbow e Thimothy Richards (1988) atribuem a :i:nd.ia o primeiro Iugar em urn ranking de copiadores 

nao autorizados, seguida pelo Brasil, Taiwan, Coreia do Sui, Argentina, Mexico e Singapura segundo 

o volume de vendas 'pirateadas'. 

De acordo com o artigo citado da USITC, as maiores perdas corresponderiam as indUstrias 

de equipamentos cientificos e fotograficos ( 5 bilh5es ), de computadores e programas ( 4,1 bilh5es ), 

1
~ngenharia reversa: operagao de c6pia de urn produto, desmontando-o para observar suas partes constitutivas 

e seus mecanismos de funcionamento, e deduzir como e seu processo de fabrica~o. 

188 



eletr6nica (2,3 bilh6es), de motores e pe1"'5 de veiculos (2 bilh5es), de entretenimentos (2, I bilhoes), 

farmaceutica (1,9 bilh5es), quhnicos (1,3 bilhoes), e de produtos da refinayiio do petr6leo e 

selecionados, incluindo pl!isticos (1,3 bilhoes) (Correa, 1989:1062). 

Finalmente, algumas infonnas;Oes a nivel setorial podern fomecer novas elementos sabre a 

extensfto do fenOmeno CNA na Argentina durante os anos 70, por exemplo: 

"A Argentina tern quase 100 firmas de n:uiquinas-ferramenta. A maioria e de pequenas 

dimens6es e se encontra ainda em urn estagio rudimentar de desenvolvimento tecnol6gico. 

Existe urn nllmero limitado de firmas melhor desenvolvidas. Apenas 8 firmas alcan~aram 

um est3.gio onde o desenho nio e realizado mediante a cOpia de equipamento 
importado" (Jacobsson, 1980:25). 

Tan to a extensao como a incidSncia da operac;ao CNA variam de acordo com diferentes 

situa¢es setoriais, de natureza dos produtos ou processes, legais, de politica de comercio exterior, 

etc. Estudos realizados utilizando CNA como ferramenta heuristica pennitiriam conhecer melhor a 

extensao do fenOmeno, assim como sua incidencia sabre as trajet6rias tecnol6gicas nacionais. A 

importRncia da informa9i'io disponivel, para esta aruilise, 6 que as opera¢es de CNA parecem 

explicar, no caso argentino, a apari9W de linhas de produtos, empresas, setores produtivos, assim 

como tomarn compreensivel a trajet6ria tecnol6gica e a curva de aprendizagem de muitas empresas 

locais. 

3.2.3. Por que nio licenciar em lugar de realizar CNA? 

0 prirneiro passe para explicar a realizayao de opera96es de CNA e compreender a raziio da 

existencia e evolu9iio do sistema internacional de patentes, e por deriv~o, de licen9as: 

" ... a evolu9iio do sistema de patentes se associa as necessidades das empresas dos paises 

industrializa.dos para se expandir no mundo por meio do com6rcio, o investimento direto ou 

a licen9a de tecnologias. [ ... ] logo :ficou clara que 0 incremento do co mercia intemacional 

tornava possivel aproveitar uma patente sem ter que envici-la ao pais outorgante, mas 

importando do exterior os produtos protegidos por ela" (Correa, 1989: 1070) 

Os obstliculos ao desenvolvimento dos sistemas produtivos dos paises perifericos que esta 

reserva de propriedade imp6e, induziram a reali.za.¢o de tentativas de criar regimes legais alternatives 

ao padriio intemacional, nonnalmente associado ao Convenio de Paris (no qual se inspira a legisla9ao 

argentina de patentes e propriedade intelectual) 
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" ... na d6cada passada [ ... ]varies paises e regi6es promoveram, e alguns materializaram (a 

india, Grupo Andino, M6xico, etc.), a reforma de suas leis de patentes com a finalidade 

de fortalece-Ias como instrumentos de desenvolvimento industrial e tecnol6gico" 

(Correa, 1989:1070). 

Al6m destas tentativas legais -que em si revelam a presenya na periferia, no plano politico

institucional, de uma racionalidade econ6mico-produtiva diferenciada da dos paises centrais no tema 

da propriedade intelectual- muitas empresas procuram superar pragmaticamente a limitayao legal, 

realizando CNA. Nestes termos, aCNAe uma forma de criar atalhos de aprendizagem tecnol6gica 

nao autitrquicos, incorporando saberes gerados par terceiros a dota¢o tecnol6gica prOpria. Nao deve 

se restringir a questao a percepyao de urn Iuera extra, realizado em virtude da poupanc;.a de 

pagamento de licenc;.as e royalties. Dos estudos de caso analisados, surge a ideia de que sob a CNA 

subjaz uma intenyao de aumentar o grau de autonomia tecnol6gica das fumas, associada ao grau de 

liberdade para a realizac;.ao de neg6cios. Par exemplo: 

" ... a produ~o sob Iicem;a pode demandar uma diferem;a na escalade prodm;io e o uso 

de outro lay out e equipamento. Este foi um importante argumento para tomar a 

decisiio de niio contratar uma Iicen(:a. Outros argumentos foram: a) desejo de continuar 

gerando uma capacidade de desenvolvimento, b) o fato de que as licenyas nao pennitem 

responder as continuas necessidades de pequenos desenvolvirnentos de produto, isto e, pela 

adaptac;.ao de desenhos a sub-mercados particulares, c) de todo modo, a firma deveria 

responder por atividades de desenvolvimento, dado que a indUstria de componentes e menos 

desenvolvida na Argentina que nos paises desnvolvidos." (Jacobsson, 1980:28-9) 

"Ha dais tipos de raz6es esgrimidas pelos produtores contra o licenciamento: 

a) Porum lado, a exist&.cia de dificuldades para fabricar modelos concebidos no exterior, 

cujas partes componentes sio produzidas por equipamentos distintos ou compradas 

fora da empresa, algo que a nivellocal nio e factivel. Alem disso, a informac;:ao relativa 

ao produto em questa.o possui urn elevado nivel de 'fluidez', obrigando de qualquer forma a 

realizar uma tarefa complexa de redesenho adaptativo. Por exemplo: o caso do tomo 

copiador Heyccmat. 0 problema e ainda mais grave para as pequenas :firmas, carentes de 

conhecimentos t6cnicos na area. 
b) Par outro lado, o licenciamento implica condi(:Oes que usualmente impedem depois: 

a) conseguir maior flexibilidade na linba de produ(:io, optando por ampliar o mix 
produzido com modelos adaptados para outros sub-mercados, ante varia(:Oes da 

demanda e b) exportar o produto. 
Os custos de transferencia sao muito altos para a firma, que se inclina a destinar os esforyos 

ao desenvolvimento local do produto. A licenya pode sera soluya.o quando o produto em 

questa.o e tecnologicamente muito complicado, o tamanho reduzi.do do mercado impede 

destinar recursos para o desenvolvimento a nivellocal, e a firma sofre reduc;.a.o de sua fatia 
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de mercado pela ru;a:o da concorrencia" (extraido de Castai'io; Katz e Navajas, 1981 e 1986). 

Como se pode observar, o Iuera direto (o lucre par evasao do pagamento da licem;a) nao e 
enunciado como urn elemento central da racionalidade da CNA. Elementos vincuhiveis a 

racionalidade global das opera\X}es de RT, como a adequayao is condiyOes locais de insumos, lay out, 

rede de fomecedores ou dotayao de pessoal qualificado, ou, em uma perspectiva de maier alcance, 

adequa9ao as condiyfies de mercado (atual e potencial), escala e custos comparatives de transfen§ncia 

tornam mais racional, em determinadas circunstincias, a realizayfio de CNA que o licenciamento da 

tecnologia, por urn lado, ou a realizaya:o de inovayOes "genuinas", por outre. 

3.2.4. Renovar velhos processus para produzir velhos produtos 

Tinha-se definido Reciclagern Tecno16gica como operayio de re-utilizayao ou sobre-utilizaya.o 

criativa de certa tecnologia ou tecnica previamente disponivel, que implica uma re-signi:ficayao dessa 

tecnologia ou de seu meio de aplicayao. 

Seguindo urn eix.o temporal-no sentido de 'estado da arte' das tecnologias- e possivel obsevar 

que grande parte das tecnologias que serviram de ponto de partida para os desenvolvimentos locais 

jit tinham sido consideradas obsoletas em seu Iugar de origem, ou se encontravam em vias de scS-lo, 

no memento de sua adoya.o local. 

Como enquadrar aRT dentro de uma teorizaya:o da mudanya tecnol6gica? 

Hollander (1965) assinala que uma das tarefas da teoria da tecnologia e criar criti:rios para 

separar "as formas novas de produzir bens velhos das formas velhas de produzir coisas novas". As 

operayOes de RT escapariam a esta categorizayao, dado que na:o se trata nem de fazer novas 

produtos com velhos processes nem de fazer velhos produtos com novas processes mas, neste nivel 

de aniilise, de fazer "velhos produtos" com "velhos processes". Os velhos processos sio renovados 

para produzir velhos objetos17
. 

17 Ainda nas o~Oes de debugging e possivel encontrar algwn conteUdo inovativo. A introdu<;ao de novas 

trulquinas em lay outs anteriores implica uma resignifica.~io, ao menos quantitativa, da dota~o existente. Neste 
sentido, toda operay3.o de debugging de processos novos combinados com processos pli-existentes implica 
oper3.90es de RT. Isto e de singular imporuincia para observar as incorpora¢es "diretas" de tecnologia de eropresas 

nacionais e transnacionais. A partir desta ideia decorre que mesmo as transnacionais que transferem tecnologia 
"nova" a suas subsidiirias de paises subdesenvolvidos devem reali:mr, as vezes, opera~Oes de RT. 
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0 resultado das opera~6es de RT, na forma de explor~ao de novas possibilidades 

incorporadas na dota~ao tecnol6gica disponivel na planta, pode ser descrito como trajet6ria natural 

(Rosenberg, 1976). Ao menos parte do conjunto de opera~5es tecnol6gicas realizadas ern urn 

estabelecimento fabril dado, em particular aquelas que tendem a compatibilizar os novas mecanismos 

com os jci em funcionamento, aparecem ucondicionadas" pela tecnologia anterior. :E possivel observar, 

nos estudos de caso analisados, uma forte carga inercial dos desenvolvimentos tecnol6gicos, gerada 

pela realizac;:ao de operac;:Oes de RT. 

Em outros tennos, nao hci RT porque se desdobram trajet6rias naturais, seguindo o que ja 

estava em potencia nos artefatos, mas hci trajet6rias "naturais" porque hci RT, porque aRT toma 

como ponto de partida a. dotac;a.o existente. 

A contraposic;ao dos valores novo/velho em relac;:a:o ao par produto/processo padece de dais 

males: e marcadamente ideol6gica e tecnocentrica. Mas, atem destas objec;:6es, e necessaria ter em 

conta que a novidade aparece na RT nao ao nivel dos objetos, mas a partir do estabelecimento de 

novas relac;:6es entre objetos ou processes, ou ainda entre tecnicas: se estabelecem novos 

significados a partir de significantes j3 estabelecidos em certos sistemas tecnol6gicos. 

A partir da realizayao de uma operayiio de R T se introduz urn gradiente de novidade no 

sistema. Por isto nunca aparece uma operac;:ao de RT como uma inovac;::ao radical. Mas, entretanto 

se produzem novidades: urn tipo de inova.y3,o que se assemelha mais a uma reformulac;:ao do passado 

que a uma ruptura no processo de produc;ao de tecnologia. Dai que e no minima apressado qualificar 

de obsoleta toda a produyao local de tecnologia, ou a tecnologia de produc;:lio disponivel. 0 grau de 

adequac;:ao de algumas tecnologias de RT compensa, em alguns casas, o 'gap' que a separaria (em 

uma teorizac;ao linear da evoluc;ao tecnol6gica, por ex. os desenvolvimentos de G. Dosi sabre 

paradigmas tecnol6gicos) de tecnologias geradas ulterionnente. 

As operac;Oes de reciclagem aparecem, da perspectiva do processo criativo, a) como produto 

(por ex: combinac;ao, em uma mesma truiquina agricola de mecanismos ate esse momenta localizados 

em diferentes rruiquinas) 

s *-- -. 
,r * S+X=Z 
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onde da combina~Ya:o de dais ou mais dispositivos, artefatos ou ti~cnicas se consegue urn terceiro 

diferente quantitativa ou qualitativamente. Uma opera9fro de fusao onde o aproveitamento de 

caracteristicas parciais permite a gera9ao de urn novo produto ou processo 

ou b) como produto relativo (por ex. em operay6es de technology blendinlf 8
) 

_.,..*X. 

onde a coloca9ao de uma tecnica em relayao a outra modifica de tal maneira a primeira que ja nao 

e possivel considera-Ia identica a si mesma. Nonnalmente o resultado desta operayao significa uma 

melhora em alguns dos parametres presentes no original 

ou c) como complemento ( adiyao de mecanismos a algum produto ou processo, por exemplo, em 

opera~oes de retrofittingl') 

~ Xl rxz fX3 ~x .. n 
' ' ' s *- :r - - - "- - - -s - - - x. ---- •* s~ 

onde a adiyao de novas mecanismos maximiza algumas contribuiy5es 

Dentro de urn sistema tecnol6gico dado, por exemplo urn processo determinado, as opera96es 

de RT aparecem como modificavQes incrementais que nao alteram a natureza do mesmo. 

E possivel estabelecer uma tipologia das operayOes de RT20 a partir do tipo de alteray5es que 

se produzem nas tecnologias ou artefatos origimirios: 

18
Technology blending ou mescla de tecnologias: opera9iio que consiste ern insenr componemes de tecnologia 

av3n9ada nas atividades produtivas convencionais e tradicionais a fun de aumentar sua produm'ldade e melhorar 

seu desempenho (conceito citado em Sagasti, 1986:433). Toda opera9<'io de "mescla de tccnologms" e RT, enquanto 

permite uma re-signifiC39<1o da tecnologia "previa". 

19Retrofitting: Aplic3_9ao de controle numerico a m3quinas preexistentes (Soifer, !986 31-l- )_ As caracteristicas 

mecAnicas das mciquinas-ferramenta convencionais feitas nos 50-60 eram as vezes inadequadas para o uso com 

controle numerico; as Opera.QOes de retrofitting sao ainda comuns nas :m.iquinas mais simples e baratas (Jacobsson, 

1980:6). Toda opera~o de retrofitting e urna "mescla de tecnologias 1
'. Urn exemplo desta.s opera~iio esti. em 

Casta:.tlo, Katz e Navajas (1981 e 1986): produ~o de urn tomo a controle numerico (modele TCN.300) mediante a 

incorpora!;ao do sistema eletr6nico a um torno paralelo j<i fabricado pela empresa 

20Como costuma ocorrer com toda tentativa taxon6nrica, e muito di:ficil estabelecer divisOes taxativas. Na 

pni.tica a classificaQao de certas altera9i)es irnplicani, necessariamente, a apariQao de participar;Oes mliltiplas. 
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3.1. Tipologia de opera~es de Reciclagem Tecnol6gica 

RT qualitativa RT quantitativa 

de produto -mudanva de funyao -reparayiio com 
-mudanva de utilidade modificayao 

-alterav. de parfunet. -mudanya de tamanho 
resist&.cia -mudanya de formate 

-resignificayao -padronizayao 

-tecnology blending -unificayiio 

de processo -technology blending -debugging 

-retrofitting -normalizayao 

-compatibilizayiio -mudanc;:a em 
-conversiio moiquina acelerayao 
universal a especializ. -mudanyaem 

-adaptavao a insumos durayao 
alternatives -mudanya em quant. 

A distinyiio qualitativo/quantitativo sup5e a possibilidade de diferenciar entre a) operay5es 

tecno16gicas que implicam resignificayao de produtos ou processes, criando novas sentidos ou 

~es para os mesmos e b) interveny5es realizadas para manter, amp liar ou prolongar o senti do ou 

funyao originais. A aplicayOO de conceitos como 'inovav5es menores' ou 'adaptay5es' tende a ocultar 

estas diferenvas ao gerar urn agregado que impede observar graus de criatividade. 

3.2.5. Algumas questiies vinculadas aos conceitos de "aprendizagem" e "transferencia 

tecnol6gica" 

Alguns autores utilizam o conceito 'aprendizagem tecnolOgica' de um modo especifico: 

"Quando nos referimos a aprendizagem tecnol6gica, a Snfase recai mais sabre uma ayao 

deliberada por parte da finna destinada a potencializar a tecnologia adquirida que ao processo 
instant§neo e caso auto matico de aprendizagem inerente ao uso de tecnologia 11 (Bisang, 
1989:34). 

Poderia se afumar que existe coincid€ncia entre este conceito e aRT, mas e necessAria 

assinalar que a definiyiio de 'aprendizagem tecnol6gica' induz a confusiio. 0 processo que se quer 

definir niio se restringe a uma simples acumulayiio de funy5es, mas se trata de urn complexo 

mecanisme de apropriay3:o de tecnologia. Usar para isso a no¢o 'aprendizagem' e procurar definir 
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apenas com urn aspecto, metonimicamente, a totalidade desse fenOmeno complexo. 

Outra forma similar de colocar a questiio e englobar as a~5es realizadas na categoria 

'capacita~ao tecnol6gica'. Assim C. Dahlman e L. Westphal ( 1982) reU.nem as atividades de 

capacita~iio em quatro tipos: 

a) engenharia de produ~iio: operayao de plantas existentes 

b) ex.ecw;iio de projetos: estabelecimento de uma nova capacidade produtiva 

c) fabricayiio de bens de capital 

d) pesquisa e desenvolvimento: atividade especializada para a gera~ao de novo conhecimento 

Assim como a R T inclui -mas nao se restringe a- a realiza~ao de adapta~Oes, incorpora a 

dimensiio da aprendizagem ativa: learning by doing ( opera.yOes realizadas em uma empresa sabre sua 

dota¢o tecnol6gica atraves das quais se experimentam redu~Oes nos custos de produ~ao )21 . Apesar 

de se tratar de uma acumula¢o de conhecimentos tecnol6gicos, aRT niio se restringe a uma melhora 

na capacita~ao. 

Por outro lado, Helio Nogueira da Cruz (1986:174) procura completar o conceito de 

aprendizagem ao agregar que 0 processo de learning nao se limita a produyao de urn produto dado: 

ao mesmo tempo se aprende a produzir outros modelos. 0 learning by doing e o metoda de 

aprendizagem basico daRT. 

Existe uma relayao intima entre processes de aprendizagem e apropriayao de tecnologia 

Assim como ao aprender uma lingua o falante se apropria da mesma., ascendendo a niveis mais 

profundos de sentido, e fazendo-a ":funcionar" crescentemente de acordo a suas inteny5es atraves da 

produyio de 'fatos de fala', a tecnologia tambem e apropriada mediante processes de aprendizagem, 

onde a plena apropriayiio e realizada no momenta da produyio de inovay5es. 

A apropriayio de tecnologia e urn processo acumulativo, cujos passos, podem ate se acelerar, 

mas niio podem ser evitados. A adquisiyiio de plantas produtivas tum key cria -criou durante anos 

nos paises subdesenvolvidos- a falsa ilusiio de que o titulo de propriedade da planta inclui a 

apropriay3.o da tecnologia. 0 fato de saber operar mSquinas niio implica a capacidade de produzi-la, 

nero sequer implica a compreensiio de seu funcionamento. Possuir certas ma.quinas, operar certo 

processo, nao significa possuir a tecnologia que possibilitou seu desenho. E rnais, de acordo como 

21Conceito apresentado porK. Arrow (1962). 
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assinalado porE. Sercovich (1978) o mero saber operative na:o 6 suficiente para alcan~ar maier 

eficiencia nero para a escolha entre tecnologias altemativas: para realizar as escolhas adequadas de 

tecnologia niio basta operar as f<ibricas; 6 necessaria tambem desenvolver atividades orientadas a 

melhorar os conhecimentos sabre engenharia de processes. A LOpez e S. Chidiak concordam com 

esta posiyiio: 

"As :fumas consultadas que abriram plantas durante os anos 80·e jci operavam em mercados 

similares anteriormente perceberam que a experi@ncia ganha na opera.;.3o das velhas 

plantas foi muito iitil para a melhora nas condi.;.Oes de compra das novas instala.;.Oes. 

[ ... ] Al6m disso dais exemplos que apresentava Sercovich, as di:ficuldades observadas em 

algumas experifulcias mais recentes abalariam sua hip6tese ( o complexo de oxo-alco6is de 

PGM aberto em 1990, Maleic, Indupa)" (Lopez e Chidiak, 1996 386). 

Ao nivel da estrutura produtiva, apropriar uma tecnologia 6 algo mais que saber como 

funciona; e alcancar urn grau de qualificacao tal que possibilita -permitiria- produzi-la. 

Produtivamente falando, e diferente possuir o conhecimento t6cnico de uma tecnologia 

determinada que contar com a possibilidade efetiva de produzi-la. Em outros termos: ou nao basta 

o know haw, ou o know haw e algo muito mais complexo que urn simples saber te6rico. 0 know how 

inclui a) o conjunto de a~Oes que podem ser realizadas nas diversas situac;Oes ou estados de coisas 

para os quais e relevante uma tecnologia e b) o conjunto de instru~Oes ordenadas que se deve seguir 

para obter urn resultado a partir de uma situac;iio dada. 

''Na realidade o que chamamos 'saber fazer' [know how] nao e saber, e poder, na:o e 
conhecimento, e capacidade para agir, enquanto que o que chamarnos 'saber como' fazer algo 

[know that] sim e conhecimento, mas na:o garante a capacidade para fazer " (Quintanilla, 

1991:53) 

As operac;Oes de CN~ em particular aquelas que implicam 'engenhana re\·ersa', facilitam a 

aprendizagem do know that e do know how. Ao realizar as oper~6es sobre anefatos concretes, aRT 

permite a apariyiio da possibilidade de fabrica.yio local, nao garantida por transferencias de mere 

saber te6rico, nero ainda quando esse saber seja em termos de saber cientifico. E mais: a execur.;:ao 

de opera.vQes de RT em urn segmento determinado favorece a compreensa:o de sistemas produtivos, 

o que facilita a realizayao de novas incorpora~Oes de saber tecnol6gico. Em contraste com as 

transferSncias de saber te6rico, que olio garantem a transferSncia de capacidade para fazer, as 

operac;Oes de CNA com RT pennitem a) uma plena apropria.c;ao das potencialidades produtivas de 
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uma tecnologia detenninada e b) maximizar sua explorayao. 

A transferfficia real de tecnologia e urn contato entre culturas (Fuenzalida, 1972:214-5). Nem 

todos os elementos de uma cultura podem ser absorvidos por outra com a mesma facilidade nem no 

mesmo grau. Podem se diferenciar quatro graus de assimilayao: 

lQ: utilizayao de urn elemento cultural estranho para urn :tim diferente daquele que lhe e 

designado em sua cultura de origem 

2Q: utilizayao do elemento cultural estranho para o fun que lhe e designado em sua cultura 

de origem, mas de uma maneira estereotipada, sem considerar as possibilidades adicionais que 
o elemento contem 

3Q: uso nao estereotipado 

4Q: produyao de uma nova combinayao dos elementos constitutivos do elemento cultural 

estranho para faze-to servir as necessidades peculiares da cultura receptora 

Note-se que apenas o quarto grau se relaciona com a gerayao local de tecnologia, os outros tn!s se 

referem somente ao modo de uso de uma tecnologia estranha Entretanto, as vezes, e importante essa 

evoluyao no uso, em termos de apropriaya:o plena de uma tecnologia. Em outras palavras, parece 

inadequado considerar de forma independente os processes de uso e produyao para a compreensa:o 

dos processes de gerayao de tecnologia. Os graus 1Q. e 2Q.-uso para uma finalidade diferente e uso 

estereotipado- implicarn a possibilidade de que o acaso, em particular o erro ou o uso "inadequado 11
, 

abram a posstbilidade de inovayOes menores. Em uma forma de serendipity tecnol6gica, o erro pode 

abrir novas possibilidades tecnol6gicas. 

Por outre lado, e necessaria ter em conta que as transferencias mecanicas, 'puras', sao 

historicamente raras22
, talvez pr6prias apenas destas Ultimas decadas. 

0 processo de aprendizagem mediante CNA se potencializa ao implicar operay()es de RT, 

dado que esta ope""'o nao se limita a produ'"" de urn dado produto. Tambem se aprende a produzir 

novas modelos, mais complexes que os anteriores, e ainda a produzir outros artigos, distintos, cujo 

processo produtivo guarda alguma semelhanya. com os j<i elaborados (Nogueira, 1986: 173). 

A reciclagem tecnolOgica pode ser definida, tambem, como urn mecanismo de 

21E especialmente interessante o enfoque de Bruno Latour (1987: 132-6) que faz uma critica a teoria da difusao 
e propOe a concei~iio de translation como alternativa. No modelo da di:fus§o as m3quinas parecem ter uma 

din3mica prOpria e atraves de um engenhoso sistema de aparelbamento se reprodnzem entre si Parecem se mover 

sem a gente. Mediante a ideia de translation e possivel observar uma combi~ constante de elementos, 

iropulsionada a medida que uma tecnologia vai sendo modificada por engenheiros, :financistas, licenciadores e 
usuarios. (ver ponto 3.3.2.) 
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apropria~io (aprendizagem mais produ~io) de tecnologia. 

Talvez uma das melhores provas desta caracteristica e sua potencialidade seja a introdw;ao 

de uma serie de chiusulas nos contratos de transferencia que tendem a impedir ou, ao menos inibir, 

a realizayao de opera¢es de RT: 

- obrigayao de ceder toda melhora ou invento, livre de taxas, ao cedente da licenya 

- imposiyao de limitar a investigayao e o desenvolvimento que possa empreender o 

licenciamento 

- obrigayao de adquirir equipamento e materia prima ou insumos do cedente 

- proibiyao do usa de tecnologia complementar, ou a utilizayao de conhecimentos 

provenientes de outras fontes 

- impedimenta de fabricar produtos distintos, similares aos especificados no contrato 

No discurso sabre desenvolvimento econOmico dos paises subdesenvolvidos o conceito 

'transfer&lcia de tecnologia' adquiriu uma conotayao restritiva peculiar. Hti transferSncia de tecnologia 

quando o possuidor de urn certo saber tecnol6gico d3. a outro, relativamente ignorante, uma parte 

desse saber porque o que sabe assim deseja. 0 receptor, passive, na:o criativo, deverit agradecer ou 

pagar. Esta conotayao se tomou tao dominante que e comum encontrar o conceito aplicado a 
descriyao de importayao de mclquinas, como a difusi:i.o intramuros de uma tecnologia por parte de 

uma empresa transnacional. 

Nos casas de CNA em que se realizou RT aparecem mecanismos de transfen!ncia tecno16gica 

de outras caiacteristicas e em outras condiy5es: 

- o chamado receptor realiza a atividade (seleyio, usa), nao o doador da tecnologia. Dai que 

o termo receptor pareya inadequado, ao menos em sua conotay3.o de passividade 

- a disponibilidade de equipamentos na:o aparece como limitante. De fato, a falta de certos 

equipamentos ou insumos provoca uma aprofundamento na analise da tecnologia "a 

transferir" e a cria¢o de altemativas produtivas. Em muitos casas a disponibilidade aparece 

posteriormente, a partir da demanda, ou ainda da produy3.o, do produtor local. 

- a transfen!ncia na:o depende da recepyao de infonnR9ao operacional precisa. Uma ideia 

inovadora pede surgir de uma intenyiio inicial de c6pia de urn processo descrito sucintamente 

em publicay5es especializadas. A informay3.o operacional e elaborada a nivellocal. 

- a capacitayao do pessoal se cria a medida que se apropria a tecnologia. A capacitayao nem 

sempre e anterior, em particular em relayao ao treinamento, mas simultfulea a produyao. 

- a transferencia nao depende da vontade do "doador" da tecnologia. Esta simplesmente e 
tomada. A transferfulcia de tecnologia e urn processo de contato cultural onde a cessao 

198 



voluntaria de sabef23 6 somente urn aspecto nem sempre necessaria. 

Niio deve se depreender das explica¢es anteriores que a transferencia de tecnologia nas 

condi~Oes "ortodoxas" 6 indesejit.veL por ser inibidora. De fato, nesta via de analise, todo processo 

de transferencia de tecnologia e potencialmente ben6fico para a gera~a:o de tecnologia a nivellocal. 

As compras de m<iquinas importadas diio origem a muitos dos desenvolvimentos locais. T oda 

importa~ao de tecnologia, ainda aquelas denominadas turn key, introduz urn potencial de 

apropriabilidade, em particular de RT. 

Sabre este aspecto especifico observou-se, al6m disso, que a maier grau de saber tecnol6gico 

local se verifica uma menor tend&tcia a adquisiyiio turn key ou 'em pacote'. Antes, o comprador local 

"qualificado" tende a selecionar suas compras de acordo com a tecnologia de que j8. disp6e ou em 

relayiio a objetivos produtivos claros, deduzidos de suas realiza96es anteriores -em outros termos, 

o mecanisme de apropriayao RT tende a interagir positivamente com o mecanisme de aprendizagem 

learning by using. A realiza9ao de opera¢es de RT e CNA parece constituir urn mecanisme de 

fonnayao de adquirentes ativos, conscientes e, em alguns casas, criativos, de tecnologia. 

3.2.6. A RT como mecanismo de gera~i.o de tecnologia em condi.;Oes de escassez 

Nas explicayOes do 'subdesenvolvimento', a escassez24 -de capital, de mao-de-obra qualificada, 

de insumos, de miquinas, de mercado interne, ou, em outre plano, de empresariado capitalista, etc.

costuma aparecer como vari:ivel negativa, inibidora. Como explicayiio do que niio 6: a escassez 

explica a ausencia de comportamentos inovadores. Entretanto 6 possivel observar, nas realizayOes 

concretas locais, algumas incidE:ncias positivas (niio no sentido de 'ben6ficas', mas no de 

'orientadoras', e ainda no de 'geradoras' de atividade) das carencias locais sabre a dinamica inovativa. 

Como explica~ao do que 6: a escassez explica ( ao menos parcialmente) a orientac;:iio, natureza, 

21 A restriy3.o do tenno a esta formulay3.o em particular talvez seja explicivel, em parte, pela intem;:ao 

estrategica de alguns paises desenvolvidos de exercer certo controle sobre o modo de difusao tecnol6gica nos paises 
subdesenvolvidos: urn problema de perspectivas. 

24parece desnecessarto explicar que, para a descri9iio da realidade produtiva local e mais adequado utilizar o 

conceito 'escassez' em vez de 'pobreza'. Enquanto este detennina um contexto de carencias absolutas, aquele e urn 
conceito de avalia.9iio relativa. Por outro lado, e evidente que todo sistema de producao implica a "ge!3.93o" de 
'escassezes' diversas. 
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alcance e frequencia das a¢es inovativas. Par exernplo, a adequa~ao ao tamanho restrito do mercado 

local -uma demanda relativamente escassa a escala da tecnologia original- deu Iugar a processes 

inovativos 

"Quando Duperial faz polietileno em San Lorenzo, faz 100.000 toneladas/ano; o Japilo, ao 

fazer polietileno, produz 1 rnilhao de toneladas; e assim sucessivamente. Mas, as leis da fisica 

e da quimica nao sao lineares. Nao se pode tamar uma maquina 'transfer' ou urn trocador de 

calor, dividir todos seus parfu:netros par 20 e instalar localmente uma versilo exatamente igual 

mas toda menor em escala. A energia, o calor, etc. nao tern comportamentos lineares, e 

portanto deve-se redesenhar uma parte importante da engenharia de processes e do pacote 

de tecnologias de organiza~ao e de metodos para poder fazer funcionar esta tecnologia 

corretarnente na escala local. Nio hi tal coisa como uma tecnologia 'off the shelf como 

D.s vezes se diz na literatura neocl3.ssica do crescimento econOmico. Quando a escala de 

planta se modifica drasticamente, o mesmo ocorre com o nivel de automatiza~ao que se 

justifica instalar na planta, com a organiza~ao do trabalho a nivel de cada processo unitiui.o, 

como 'lay out' do estabelecirnento e, enfim, com toda a organiza~ao industrial do processo 

produtivo. Estamos na realidade diante da outra fum;iio de produ~io por mais que esta 

tenha surgido de uma tentativa de copiar algo pri-existente" (Katz, 1990: 140). 

E muito diferente criar inovay6es em urn contexte de expansiio e abundiincia que em urn de 

restriyilo e escassez. Basta observar o modele de desenvolvimento de gera~i:io de tecnologia norte

americana para perceber a diferen~a. Nilo apenas foi possivel empreender desenvolvimentos de 

grande esfor~o, com alto investimento ern pessoal e equiparnento. Tambem contou-se, a priori, com 

consumidores dessa produyRo e fortes mecanismos de financiamento. Economias de escala tomaram 

viaveis investimentos em desenvolvimento tecnol6gico de escala. Desenvolvimentos de energia 

nuclear ou tecnologia laser apenas foram possiveis gra~ ao volume de investimento rnilitar colocado 

ern jogo. E mais, para iniciar alguns destes desenvolvimentos praticamente nao se levou em conta a 

potencialidade econOmica de seus produtos finais, mas apenas sua utilidade estrategica. 

Talvez, a principal caracteristica dos processos de gera~i:io de tecnologia em situa~6es de 

abundincia seja a amplitude da rnargem de fracasso suport:ivel ou, em outros tennos, a capacidade 

redundante de seus sistemas de cifulcia e tecnologia25
. E com isso, o grau de liberdade para 

ernpreender a explorayao de inovay6es radicais. A rnaior escassez, em troca, redu~ao da margem de 

risco aceititvel, reduyiio do horizonte do possivel. 

25
Sobre o conceito "capadidade redundante" e sua rela9ao com as diferentes potencialidades dos sistemas de 

P&D ver Herrera et al. (1994), em especial pagina 279. 
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As opera~Oes de RT surgem como resultado da intenyRo de dar uma resposta As necessidades 

ja existentes da produ~o ou o consume, mais que de uma planifica~a.o a longo prazo de a~Oes 

deliberadas para conseguir objetivos livremente assumidos (fora de urn contexte de necessidades). 

Deriva-se disto, em grande medida, o car<iter marcadamente idiossincrittico da produ~a.o de 

tecnologia dos paises subdesenvolvidos: a natureza das limitac;6es determina os distintos modos de 

resposta de cada produ~ao. 

A simples aplica~ao de urn modele de tomada de decis5es de trajet6rias tecnol6gicas 

alternativas em termos de calculo custo-bene:ficio varia, dadas diferentes situa~Oes de escassez ou 

abund§ncia. Urn estudo realizado por J. Fidel e J. Luclingeli (1978), sobre a racionalidade tecno

econ6mica no case de uma firma produtora de cigarros constitui urn exemplo Util: 

n .mediante urn exercicio hipotetico se realiza uma avalia~ao de quatro altemativas t6cnicas. 

Apresenta-se o caso de uma empresa cujo parque de m3quinas tern semelhan~a como perfil 

da indUstria argentina e que deve pennanecer na situa~ao em que esta, efetuando 

modifica~5es e melhoras, ou renovar o equipamento. A sele~o das distintas alternativas 

tecnol6gicas se realiza mediante a compar~ao das taxas intemas de retorno que se obtem em 

cada uma delas" (Fidel e Lucangeli, 1978:2). 

A conduta mais racional, segundo esta a.nalise, e a de realizar adapta~Oes, a mais irracional, 

a renova~ao completa da dota~a.o de maquinas. Mesmo sendo urn caso particular, a racionalidade 

perrnite compreender a trajet6ria tecno-econ6mica de outros setores imersos em urn ambiente 

co mum. 

" ... o caso analisado -escolha de tCcnicas com restric;a.o de capital- corresponde a urn caso 

particular do mais geral [ ... ] a escolha em tais circunstincias recai naquela altemativa 

que possibilita r3.pida recupera(:iio do capital investido, o que supOe adoptar urn 

periodo de planejamento muito curto, semelhante ao caso no qual existe urn alto gran 

de incerteza quanto ao futuro" (Fidel e Lucangeli, 1978:21). 

Por outre lado, dada a limit~ao dos recursos disponiveis (relacionados intimamente com o 

contexte de necessidades) seria estranho que pudessem aparecer inovay5es radicais. Neste sentido, 

a lirni~o de recursos e as delimita¢es das necessidades postas pelo contexte aparecem como uma 

forya que inibe ou toma irracional a possibilidade de criac;ao ou de investimento em novos processes 

ou produtos que implicaram mudanyas totais. 

A RT poderia se definir como o mecanismo de cria~iio tecnolOgica em condi~Oes de 

201 



escassez. As respostas de RT frente a condiy5es de limitayao sao, contudo, em alguns casas, de urn 

elevado grau de criatividade, em particular algumas combinay5es de tficnicas, nao contempladas ate 

esse momenta, que implicam uma maneira alternativa de fazer o mesmo a urn custo (em capital, 

tempo e recursos humanos) adequado ao nivellocal, e de acordo com valores (ideol6gicos, culturais, 

politicos, legais) locais. 

A criatividade daRT nao funciona no vazio: estli pennanentemente situada pelas condiy5es 

do meio produtivo em que e gerada. Num contexte social dado, a tecnologia determina e e 

determinada porque os homens convertem a tecnologia em parte de sua cultura. "Os homens ~ 

assinalou Veblen26
- aprenderam a pensar nos termos em que agern os processes tecnol6gicos". As 

operayi5es de RT supOem uma vinculayao especifica dos usuaries com a tecnologia. Urn dos criterios 

de considerac;ao de recursos tecnol6gicos em urn meio social habituado a operay6es de RT e a 

preferencia daqueles produtos ou processes que sejam compativeis como que jci estli disponivel, com 

o que jli e conhecido au comprovado. No consume, em particular, a possibilidade de consertos de 

urn produto e valorizada. Os pr6prios usuaries tendem a realizar, muitas vezes, tais reparos. 

A escassez condiciona a selec;ao e a criatividade tecnol6gica. A tecnologia assim gerada 

prop6e (sup6e), par sua vez, urn usuario tecnologicamente austere. Na 16gica especifica daRT, a 

economia e o modo de utili.za.yao de recursos para a realizac;ao de uma tarefa ocupa urn Iugar central. 

Dentro desta pauta geral existe uma caracteristica da RT muito sugestiva: a resposta 

tecnol6gica tipica a condic;ao de escassez e a polifuncionalidade dos produtos gerados nesta matriz. 

Assim como a rruiquina nao especia1izada e transformada conjunturalmente em especializada, tambem 

se apresentam novas funyOes nao contempladas no desenho original de alguns mecanismos, surgem 

fus6es de maquinas em sequencias desenhadas ad hoc, e novas mliquinas sao produzidas a partir de 

velhos componentes mediante operay5es de canibalizayao27
, novas instrumentos sao projetados a 

2
6yeblen, Thorstein (1906) The place of Science in modem civilization, apud. De Gregori (1988:229). 

27 
Canibalizar: opeJ"a9iiO que consiste em desarmar um artefato para reutilizar suas peyas na rep~§.o ou 

construy§o de outros artefatos. Esta opera9iio e comum em. oficinas de repant9ao de todo tipo de artefato, desde 

autom6veis ate hardware. Destaca-se a ocorrencia frequente: a) em repara96es realizadas sobre anefatos cuja 

produy§o findou, ou que provoca escassez de p~ de reposiy§o disponiveis ou b) em reparaQSes realizadas sabre 

artefatos importados. As~ dos mesmos podem ser caras, em relay§o ao poder aquisitivo local, ou nao estarem 

disponiveis. Nem sempre se utilizam reposiy§o canibalizada em artefatos que respondem awn criterio identico de 

desenho. As vezes o "tecru.co" modi:fica a~ para adapta~la a outro modelo. 0 nivel de extensao das oper390es de 
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partir de modifica¢es de outros, normalmente ja em desuso, e se iniciam linhas de produ~ao com a 

atualiza~ao de maquinas de desmanche ou adquiridas de segunda mao. Dentro da matriz RT tudo 

pode -e em alguns cases, deve- servir para mais de uma fun~ao. Nao se trata de uma nega~ao da 

especializa~ao como recurso, mas de uma forma de poupanya de ativos fixos mediante a qual cada 

desenvolvimento procura resolver mais de urn problema. 

Mais de uma vez nao se trata da cria~ao de novos artefatos, mas do descobrimento de novas 

relay6es possiveis. Em particular, a escassez relativa de insumos e peyas induz a pnitica da polifunyiio 

ou o uso combinado das peyas e componentes disponiveis. 

Deduz-se dis so, pelo menos parcialmente, que a R T e contraria a uma 16gica fordista de 

gerayiio de respostas tecnol6gicas, fundamentalmente por sua inadequa~ao a produ~Oes de escala, 

no entanto, e urn recurso adequado para expandir processes produtivos de escala reduzida ou alto 

grau de especificidade. 

ART parece ter sido o corayao tecnol6gico do surgirnento e expansao de grande parte das 

pequenas e medias empresas locais. 

Dado que o desenvolvimento tecnol6gico e urn processo sequencia! e acumulativo, a RT 

permitiu niveis de qualifica.ya:o tecnol6gica dos produtores locais impensA.veis fora desta matriz. 

Processes de learning by doing foram moeda cotidiana da atividade de grande parte das ernpresas 

locais, constituindo uma sequencia final/earning by learning que perrnitiu a algumas firmas realizar 

trajet6rias tecnol6gicas tais que, a partir de uma ofi.cina artesanal, alcan~aram padr5es de qualidade 

competitivos a nivel intemacionaL 

ART nao e urn uma forma de cria.yao de tecnologia que venha gerar novas necessidades nos 

consumidores, nern gera per se novas mercados. Mas, ao contrario, pennite satisfazer necessidades 

ja existentes a partir de produ~Oes mais intensivas em imaginayao que em capital. 

Entretanto, algumas das possibilidades abertas pela aplica~o de soluy6es de tipo RT podem 

derivar, de maneira niio paradoxa!, em limitay5es substanciais, tanto para desenvolvimentos 

canibali~o parece aumentar em mercados senri-fechados e de escasso poder aquisitivo. Repercute sabre a 

balan~a comercial, ao dar lugar a certa "substituiyiio" de importay5es, e sobre a produ<;ao de autope935, ao competir 
com ela a menores custos. Niio parece ter consequ!ncias diretas sabre as exportat;(les. A aprendizagem e a 
acumula<;ao econOmica possibilitados pela realiza900 de reparay5es de ~s canibalizadas permitiu a reconversao 
de algumas oficinas de repara¢o de peyas em plantas produtivas de IJe93S do tipo reparado. 
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tecnol6gicos posteriores como para o crescimento econOmico. Mais adiante sera abordado este nivel 

de contradiQ3.o. 

3.2.7. RT e CNA como mecanismos do ensemble sOcio-tecnico argentino 

T omando como instrumento analitico nao mais o conceito de aprendizagern mas, em 

particular, os conceitos de R T e CNA, for am revistos uma s6rie de estudos de caso e de set ores 

disponiveis. Da amilise da totalidade do material selecionado se desprendem algumas coincidencias 

sugestivas: 

- Nao foram registrados nos estudos de caso sabre finnas realizados na Argentina (nacionais ou filiais 

de transnacionais) desenvolvimentos completes locais; e menos ainda, inovay5es maiores. 

- S3.o distinguiveis na trajet6ria inovativa das fi.rmas duas etapas -na hist6ria de quase todos OS casos: 

uma primeira, em que se seleciona urn modele estrangeiro de aceitayRo no mercado local, que 6 entao 

copiado28 e se cria urn produto similar que, dadas as Jimita.¢es de maqui.naria, insumos, materia-prima 

e know how, 6 de menor qualidade que o original; e uma segunda, em que a aprendizagem acumulada 

aumenta a capacidade de desenho locale se realiza uma maior adapta¢o ao/do processo de produ~o 

prOprio, que por sua vez tende a aumentar a qualidade do produto final. 

- 0 nivel t6cnico dos produtos e processos de produ~o e de baixa complexidade inicial na maior 

parte dos casas. A tendencia ao aumento na complexidade, sofisticayao, qualidade e capacidade dos 

produtos mediante opera¢es de CNA e RT 6 comum a todos os casas. Diminui tendencialmente a 

dist3.ncia que separa, segundo estes parametres de avalia~o. os produtos locais dos importados, sem 

por isto abandonar necessariamente as ay5es de RT. 

-A sucessao de operaQOes de RT posSibilitou realizar uma trajet6ria de qualifica.Q3.0 tecnol6gica que, 

2~. ' 
-Nem sempre se trata exatamente de CNA. As vezes se estabelece um contrato de licenQa com uma firma 

estrangeira, normalmente lider no setor. Outras, a firma local funciona como comercializadora do equipamento e 

fomecedor de serviqos p6s·venda. Ao cessar a relaQ§.o contratual, e possivel detectar wna forte infiuencia das 

caracteristicas tecnol6gicas da licenciadom nos produtos da ex·licenciataria (ver, por ex.: Katz, 1985). 
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partindo de opera~es de baixa complexidade, pennitiu alcanyar, ern alguns casas (siderurgia, 

maquinas-ferramenta, maquinas agricolas, alirnentos ), padr5es produtivos pr6xirnos aos alcanyados 

por aparatos produtivos de paises desenvolvidos. 

- Na rnaioria dos casas, a empresa corneyou sua gestae com uma estrutura de pequena oficina, 

normalmente de consertos, a partir de urn nU.cleo familiar, nio constituido por t6cnicos mas por 

pessoal de fonnayio empirica, produzindo a nivel artesanal. 

- N ota-se que a maio ria das empresas analisadas comeyou sua gestio a partir de urn baixo 

investimento inicial, onde o processo acurnulativo viabilizou novas operayOes de otirnizayio de 

processes, mudanya e diversificayio de produtos. 

-E possivel registrar operay5es de RT ainda em empresas transnacionais. Nio se trata, neste caso, 

apenas de operay5es de debugging, mas tamb6m de respostas de maior complexidade a problemas 

decorrentes de mUltiples fatores: qualificayiio da miio-de-obra disponivel, adaptay6es para produzir 

em escala reduzida, utilizayio de insumos alternatives, maior integrayio vertical local, etc. 0 corpo 

tecnico local de algumas transnacianais introduziu inovay6es, em alguns casas aplicadas 

pasterionnente a nivel intemacianal pelas empresas (Ford, IBM29
, apenas para citar alguns casas). 

- Ate a d6cada de 60, tende-se a empregar t6cnicas surgidos das :filas de open'uios da prOpria 

empresa. Nota-se que os primeiros proprietaries destas empresas foram anterionnente, na maioria 

dos cases, operfui.os de indUstrias a:fins a praduyio que encararam posteriormente, onde aprenderarn 

"empiricamente" os saberes utilizados depois em suas pr6prias plantas. Par outre lado, e necessaria 

ter em conta que, nas primeiras fases de produyio, a contrata~o de trabalhadores qualificados 

passibilitou a melliora de processes e produtos. 0 saber acumulado do trabalhador aparece, portanto, 

incarporado diretamente a produyio. As modifica~es geradas nos modelos de arganizayio 

29 
Ainda no caso de uma montadora, como IBM, e possivel encontrar atividade de RT efetuada por tt!cnicos 

locais: reforma de placas de c6d.igo para perfuradoras, redesenho da impressora 029, desenvolvimento de um 
processo de carbonitrurado (Katz e Ablin, 1977). 
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empresarial posteriores aos anos 60 diminuiram a importiincia relativa desta incorpora.yao, ao 

substituir este mecanisme de gestae tecnol6gica per eutro onde o pesseal de engenharia 

(nermalmente de fennayao universitaria) se encarregeu das tarefas de desenhe e organizayao da 

produyao. Esta mudanya alterou a escala eo ritmo da introduyiio de inovar;Oes. Esta nova divisao 

t6cnica e social do trabalho, vinculada, ao menos em parte, a uma renovayii.o geracional do nivel 

gerencial das :finnas, implicou tambem a tend&lcia a incorpora¢0 de processes (em alguns cases tum 

key) que alteraram a incidencia e importiincia relativa das operay5es de RT. 

- Verifica-se uma forte correlayiio entre RT e intenyao de utilizayiio de mat6rias primas, partes e 

insumos locais. Do mesmo modo, entre RT e utiliza~ao de tecnologia disponivel, nao apenas da 

existente na prOpria planta mas tambem no mercado local. 

-A incidencia daRT coincide com urn alto grau de integrayiio vertical da produyio a nivellocal. Em 

contraste com o que ocorre nos paises desenvolvidos -onde a diversidade e complexidade do aparato 

produtivo viabilizou a terceirizayio da produyao de insumos e partes- as carencias locais obrigaram 

a realizaya.o intraplanta da maier parte do processo, e ainda, a produyiio de alguns insumos30
. 0 alto 

grau de integra~o vertical e a diversidade de saberes t6cnicos e disponibilidades produtivas que isso 

implica, facilitaram (ou tornaram necessaria) a realizay!o de operay5es de RT. Em alguns cases a 

tendencia a integra~ao vertical se reverteu, a partir de meados dos anos 60, em outros, mais 

tardiamente. A mudan~a estrat6gica coincide, por urn lado, com as mudanyas na gerencia jit 

assinaladas, e por outro, com as alterac;Oes nas regularnentay5es ( este aspecto e abordado mais 

detidamente no capitulo 4). 

- Registra-se uma clara correlayio entre ativayao de operac;Oes de RT e CNA e politicas de 

substituiyiio de importay5es. Coincidem, especialmente, periodos de aprofundamento da lSI com 

maier intensidade destas operayOes. A maioria das firmas analisadas que realizaram oper~Oes 

30
"Com mercados pequenos, uma divisiio do trabalho elaborada e impossivel e as peyas e componentes devem 

ser imponados, com problemas de custos e disponibilidade, ou prod.uzidos in house com problemas de perda de 

vantagens de escala. Com urn elevado grau de integra<;:iio, a escala torna-se critica para alcan93T urn pre;o baixo" 

(Jacobsson, 1980:30). 
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intensivas de RT e CNA surgiram em mementos em que as mercados locais, primeiro objetivo de 

colocas:a:o de seus produtos, se encontravam, em diferentes graus e par diversos fatores, protegidos. 

- A aplical):iiO de RT aumenta em mementos de crise: diminui~ao da demanda, escassez de insumos, 

maier concorrencia no mercado, aumento da capacidade ociosa, forte queda da rentabilidade. Ou, 

em termos do processo de tomada de decisOes, quando toma-se inevitclvel decidir em condi~Oes de 

alta incerteza. 

-Em quase todos os casas aparece o usa de maquinaria universal para a produl):ao. Os requerimentos 

de maquinaria especializada, sobretudo nas etapas iniciais da firma, sao satisfeitos atraves de 

modifica~Oes realizadas nas pr6prias plantas pelos t6cnicos e openhi.os das mesmas, atraves de 

opera~Oes tipicas de RT (atualizayao de maquinaria de segunda mao, modificar;5es em m<iquinas 

universais, adaptar;Oes para substituir insumos, etc.) 

-Em particular, nos casas de prodw;:ao de rruiquinas agricolas se verifica a presenr;a do 'usuario ativo' 

como parte constitutiva do mecanisme de RT. No caso da indUstria metal-mec3.nica, principalmente 

no setor de rruiquinas-ferrarnenta, e normal a produyao em series reduzidas, adaptada as necessidades 

de pequenas franjas de usuaries. 

- As firmas estudadas que realizaram adquisir;Oes de tecnologia no exterior nao adotaram, durante 

o periodo substitutive, o crit6rio tum key para a compra de suas instala~5es produtivas. Em geral, 

pode-se tamb6m estabelecer que diversificaram a nacionalidade de suas compras. 

- Alcanyado certo grau de maturidad.e produtiva, algumas destas firmas realizam exportar;5es (para 

paises vizinhos, quase todas), sem abandonar a prioridade dos mercados locais. 

-Grande parte das operar;Oes de RT e CNA foi realizada por parte de empresas que operaram em 

mercados protegidos, a concorrfulcia com produtos importados na:o parece claramente inibidora, ao 

menos nos casas estudados, da continuidade das operay5es orientad.as a incorporayao de inovar;Oes 
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via RT e CNA (antes, a curta prazo, em alguns casas, parece te-las estimulado). 

- A realizac;:ao de operac;:6es de RT se intensificou em conjunturas de mudanc;:a de estrategia 

empresarial. Tanto os movimentos ofensivos (acesso a novas mercados, busca de maior 

competitividade) como os defensives (recessao, ajuste, downsizing, etc.) induziram a introduc;:lio de 

alterac;:6es in house nos processes e, em menor medida, nos produtos das finnas analisadas. 

- Muitas das empresas analisadas nao tinham reconvertido sua produc;:ao 'em oficina'a uma 

organizac;:ao 'em linha' ate fins dos anos 80. A produc;:ao 'em oficina', de series reduzidas, parece 

favorecer aRT. 

-A possibilidade de realizar operac;:6es de RT nao e homogenea nas distintas estruturas produtivas, 

segundo se desprende dos casas estudados. A aparic;:lio destas e mais frequente nos sistemas de lay 

out descontinuo. A fragmenta~o do processo, que facilitaria a introduyao de mudan~tas parciais, 

parece explicar a diferenc;:a. 

- A compara~tlio dos diversos casas argentinas com outros latino-americanos de industrializac;:ao 

tardia (ou, mesmo, asiaticos) deixa paralelismos evidentes e significativos no comportamento 

tecnol6gico. Parece pertinente afirmar entlio uma certa identidade regional quanta ao processo de 

gesta~tlio e caracteristicas dos fen6menos de RT e CNA. 

3.2.8. Racionalidade interna da RT e a CNA 

Os modelos lineares de amilise tradicionalmente aplicados a amilise da produyao local de 

tecnologia partem do pressuposto da necessida.de de vinculay6es flex.iveis entre inst<incias sequenciais 

de investigac;:ao, desenvolvimento e produc;:lio. 

A RT, ao contnirio, implica uma forma de gerayao de tecnologia praticada de maneira a

sistematica, "sintomaticamente", de acordo com necessidades conjunturais. Longe de requerer 

padr5es elevados de saber cientifico, :funciona a partir de saberes t6cnicos e empiricos ja disponiveis. 

Dado seu alto grau de pragmatismo, pennite levar adiante processes de inovayao intraplanta, e e ali 
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onde encontra, complementarmente, sua "materia-prima": nos pr6prios artefatos e processes. Por ista 

mesmo 6 16gico que seu cemirio fundamental seja a indUstria ou a manufatura!oficina. 

ART constitui urn tipo de resposta tecno-produtiva que facilita a introduyao de inova!(5es 

a urn baixo custo de apera.yao. Dado que se baseia em tecnologias jci dispaniveis, poupa au evita a 

realizayao de investimentos em P&D para a desenvolvimento de novas produtas e processes e reduz 

em termos absolutes os riscos de inovaya:o. 0 carciter incremental das operay5es de RT -associado 

ao fato de que estas opera.!(5es se encontram combinadas com incorporay5es de nova tecnologia (em 

forma de insumos ou hens de capital)- toma dificil o citlculo de sua incidencia quantitativa sabre a 

produyao, como se depreende destas explicay5es de Julio Berlinsky: 

11 0utro aspecto que sobressaiu da aruilise [ ... ] foi a import3ncia das mRquinas madificadas no 

equipamento das respectivas linhas. No texto foram indicadas algumas destas transformay5es 

em mRquinas da linha de blocos mas o fenOmeno e muito mais generalizado. 0 mesmo 

resume certas dimensOes da aprendizagem no processo, ao habilitar a engenharia de 

planta a tomar m3.quinas obsoletas ou em desuso e dirigir sua modifica~iio em fun~o 

das novas necessidades das diversas linhas.. De tal maneira, uma vez que esta 

aprendizagem leva a uma intera~iio entre o desenho das m3.quinas modificadas e urn 

melhor encaixe das opera~Oes, a divisiio entre inova~Oes incorporadas e niio 

incorporadas perde sua nitidez anterior'~ (Berlinsky, 1982a:37, tamb6m em 1982b:42). 

"N3.o cabe dUvida que estas inovay5es [nao incorporadas] sao induzidas pelas incorporadas 

[incorporadas nos bens de capital enos 'blue prints' de produtos e processos], seu efeito 

acumulativo sobre a produtividade pode ser de importincia similar, ainda que seja 

dificil separar cada efeito" (Berlinsky, !981:82). 

0 exercicio de operay6es continuas de RT pa".rece constituir uma 'tradiyad intraplanta (de 

learning by doing a learning by learning) que viabiliza nas empresas trajet6rias de atualizayao 

relativa da dota!(3.a tecno16gica, em prazos curtos e em crescentes niveis de so:fisticayio. 

Porem, nem todas sao vantagens. 

As operayOes de RT sup5em a existencia de urn horizonte limitado. A aplica.y3.o de RT e CNA 

per se permite alcanyar, mas n3.o superar, os padrOes dos aparatos produtivos dos paises 

desenvolvidos (salvo, talvez, em algumas contribuiyOes pontuais, devido ao maier grau de adequay3.o 

a determinadas situay6es produtivas ou de mercado). Possibilita, entao, a concorrencia com essas 

produyOes mas n3.o implica uma vantagem competitiva substancial, dado que conduz, no melhor dos 

casas, a urn "empate" tecnol6gico. 
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Apresenta urn alto grau de elasticidade e adequayao, pelo fate de ser urn mecanisme de 

inovayao tributcirio de tecnologia gerada por 'outro', sua autonomia e potencialidade sao restritas. 

"Isto posto, e elementar que a tecnologia em uso seja a que corresponde a, e impulsiona, o 

padrao de crescimento do centro, e que a estrutura produtiva da periferia, ainda que 

extensamente industrializada [ ... ] a engenharia local tende a reproduzir tardiamente a 

tecnologia do centro, ou a adaptar, criativamente mas a adaptar, as inova4;6es do centro 

3s condi~Oes locais de produ~io e mercado [ ... ]As contribuiy5es de Jorge Katz rnostram 

por urn lado uma notavel criatividade nesse plano mas, por outre, que ela costuma se limitar 

a adapta~Oes de inova~Oes de produtos, processos ou equipamentos gerados no centro. 

Nio deve se tratar nem de pura replica passiva nem, tampouco, de ir muito aiem das 

adapta4;6es criativas" (O'Donnell, 1996:33). 

As formas de RT observadas nos estudos de caso funcionaram adequadamente ern setores 

produtivos durante periodOS tecnoJogicamente est<iveis: IDetal-mecfurica, produ91i0 de m<iquinas 

agricolas, tabaco, por exemplo. 0 tipo de aprendizagem que implica aRT requer longos periodos. 

Parece, em consequ6ncia., pouco compativel com uma sucessao de mudanyas r<ipidas de padrao 

tecno16gico. Os saltos tecnol6gicos maiores foram garantidos, nos casas estudados, mediante a 

importa9ao de tecnologia (tanto de produto como de processo). 

ART foi utilizada como uma t8.tica Util para iniciar sequencias de inovay1io que permitiram 

alcanyar melhoras competitivas (ou pelo menos capitalizar 'vantagens compensat6rias'31
) a curta 

prazo. Entretanto, em setores produtivos de evolu9ful acelerada n1io parece ter side considerado, por 

parte das finnas locais estudadas, como uma fonte de respostas competitivas . 

Portanto, aRT ( e obviamente a CNA) parece ter sido insuficiente para gerar urna dinfunica 

inovativa auto-sustentada. 

A 'tradiyiio' intraplanta de evitar investimentos em P&D inibe a possibilidade de apari9io de 

produtos e processes originais e as consequentes vantagens monop6licas de mercado. 

Em urn nivel de generalizayao maior, a aplicay§:o ex.tensa e dominante de operay5es de RT 

atenta contra a vinculayao entre empresas produtivas e o complex a local de C&T. Em nenhum dos 

cases analisados se menciona a interayiio entre as finnas e unidades de P&D extra-firma 

(universidades, laborat6rios, etc.), em operay5es de inovayao. A vinculayiio restringe-se a operayOes 

de controle de materiais, por exemplo: 

31De acordo com a conceirualiza<;:iio de Charles Cooper. 
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"0 grande dinamismo que vern mostrando a demanda de papel desde 1991 originou tambem 

projetos de investimento [ ... ] Entretanto, nio foi detectada uma intensific~io dos 

vinculos das firmas com o principal centro tecnolOgico piiblico de apoio ao setor, o 

CICELPA, Contudo, observa-se uma mudanya no tipo de necessidades de assistfficia 

tecnol6gica das firmas, que em particular estao relacionados com suas limitajj:Oes em materia 

de equipamentos de lahorat6rio. Neste sentido, parece se registrar em anos recentes uma 

maier demanda por servir;os de testes e provas para determinar qualidade. 11 (Bercovich e 

Chidiak, 1996:298) 

Por outre lado, e necessaria ter em conta que a debilidade do tecido industrial local, com o 

consequente desenvolvimento escasso de fomecedores e sub-contratistas, gerou perdas em termos 

de economias de especializar;iio (Kosak:off e Bezchinsky, 1993; Kosak:off, 1993a). Neste sentido, a 

RT nao implicou a apariyao e consolidar;ao de redes de produtores. 

0 carater ad hoc - 11intemista"- das inovayOes por RT implica, pelo contrario, que, na maioria 

dos casas as solur;5es produtivas alcanr;adas por uma firma niio sao de utilidade para outra, ou que 

sua escassa codi:ficayiio as to rna dificilmente transferiveis. A impossihilidade de patenteamento ( ou 

a escassa rentabilidade de registra-las como 'modelos de utili dade) deste tipo de inovar;ao, por outre 

lado, torna desnecessaria a codificayiio. Os resultados cia RT sao de dificil conversao a hens de troca, 

embora enquanto hens de uso, podem representar vantagens qualitativas para as firmas que o 

realizam. 

A racionalidade interna cia RT e da CNA parece ter sido adequada a racionalidade econOmica 

das empresas locais. 0 car<iter especulativo de algumas aplicay6es ernpresariais, o ha.bito de 

sobreviver sob o amparo da proter;iio tarifaria, e a prOpria 'tradir;iio' tecno-produtiva de aplicar RT 

frente a todo desafio econOmico, determinararn urn padriio de conduta resistente a assumir riscos 

tecnol6gicos maiores (no capitulo 4 se apresenta uma analise mais precisa sabre este aspecto ). 

" ... e evidente que no contexte de urna alta proteyiio para o setor manufatureiro, as :fumas 

puderam operar em condir;6es de produtividade e qualidade distantes dos padr6es 

internacionais, corn o 6hvio desestimulo :is atividades de inova~o tecno10gica11 

(Chudnovsky e Lopez, 1996:40). 

A RT aparece, entao, com urn duple sentido: dinamizador, por urn lado, por permitir o 

desenvolvimento tecnol6gico (com urn alto grau de especificidade de respostas produtivas) a baixo 

custo relative, e paralizante, por outre, porque viabiliza. a apariyiio de condutas, em Ultima instfulcia, 

anti-inovativas e nao integradoras dos saberes e potencialidades disponiveis a nivellocal. 
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Outre tanto parece valer para a CNA. Mesmo dinamizadora a curto prazo -ao possibilitar a 

realiza<;ao de desenvolvimentos locais com base no aproveitamento de desenvolvimentos alheios, com 

as poupan~ que isto implica- no longo prazo, constituindo-se como 1tradiyao', sup6e uma limitayao 

da dinamica inovativa. A consolidayao de uma trajet6ria imitativa tern como limite os 

desenvolvimentos de terceiros e induz urn movimento de alinhamento tecnol6gico, em virtude da 

convergencia do aparato produtivo local em direyao aos parametres internacionais e a produyao de 

produtos escassamente diferenciados. Frente a conjunturas de nipida mudanya tecnica, inovar 

mediante CNA pode significar a internalizayao da desvantagem de uma defasagem temporal, entre 

a trajet6ria tecnol6gica local e a intemacional. 
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3.3. Cronologia tentativa da dinimica inovativa local 

3.3.1. 1930-1978: auge daRT e a CNA 

A partir dos anos 30 comeyou na Argentina urn processo Iento e gradual de acumulayao 

tecnol6gica que acompanha o desenvolvimento do setor industrial. Esta acumulayao surgiu durante 

a primeira fase de politicas de substitui9ao de importay<)es nos setores mais favorecidos pelas politicas 

protecionistas do periodo: produtos eletrodomesticos, indUstria metal-mecfullca de baixa 

complexidade, indUstria de prodw;:ao de alimentos e texteis. Este processo se acelerou e se tomou 

mais complexo nas decadas de 40 e 50, com o inicio da atividade automobilistica e o crescente 

desenvolvimento de atividades metal-mecfullcas32
. 

Sabre esta acumula9ao previa, que foi consolidando o comportamento de alguns setores e 

:firmas, iniciou-se 0 segundo periodo de substituiyao de importa95es. As limita95es a importayao que 

supunha a aplica9ao de politicas substitutivas geraram espa9os econOmicos que foram ocupados 

paulatinamente por firmas locais. A base tecnol6gica destas finnas se constituiu a partir de uma 

dotayao de bens de capital importados, sabre os quais se realizaram distintas operay6es de RT para 

adeqmi-los its mudan9as nos fluxes de demanda. 0 modele de acumulaya:o da primeira fase 

substitutiva entrou em crise em meados dos anos 50. 

A partir de 1958, iniciou-se o Ultimo sub-periodo da lSI que se estende ate meados dos anos 

setenta. Em contraste ao modelo substitutive anterior, em que a iniciativa estatal constituiu o 

principal motor de desenvolvimento, o novo modele incorpora urn novo ator econOmico: as empresas 

transnacionais. Articulado nos complexes petroquirnico e metal-mecanico ( dentro deste Ultimo, a 

indUstria automobilistica foi o setor mais representative) a indUstria teve seu desempenho mais 

destacado, se convertendo no motor do crescimento. Com a massiva participa¢o de filiais de 

empresas transnacionais os espa9os vazios da matriz insumo-produto foram progressivamente sendo 

ocupados, num contexte de uma economia altamente protegida com o objetivo de conseguir urn 

maier nivel de auto-su:ficiencia. 

A entrada das transnacionais orientadas ao abastecimento do mercado interne nao alterou 

320s fenOmenos correspondentes a dinfun.ica inovativa da primeira fuse de industrializa9ao substitutiva (1930-

1955) escapam ao alcance desta investig~ao. De todo modo, no trabalho anterior feito sobre os fenOmenos 

denominados RT e CNA, foram consideradas trajet6rias inovativas que, em alguns casos, se iniciam durante este 

periodo. 
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completamente a trajet6ria s6cio-tecnica da indUstria local Mesmo tendo significado profundas 

modi:ficay6es nos setores em que se inseriram, ao nao contemplar os mercados extemos como 

objetivo comercial, tenderam a adequar seu lay out ao mercado local, menor em volume e poder 

adquisitivo. 

"Estas mudanyas geraram urn acelerado processo de desenvolvimento tecnoiOgico baseado 

na incorpora~o de tecnologias dos paises desenvolvidos, com significativas adapta~Oes 

ao meio local, que determinaram a replica das produ~Oes 'fordistas' com urn forte 

conteiido localista. A produyii.o de series curtas em plantas orientadas ao mercado interne 

(com escalas de produyao em media dez vezes menor que uma similar na fronteira tecnica), 

o elevado nivel de integrayii.o da produyiio (pelo escasso desenvolvimento de fomecedores 

e terceiros especializados) e o alto grau de abertura do 'mix' de produyiio eram alguns dos 

problemas de competitividade intemacional" (Kosakoff, 1993a:6). 

"0 processo de industrializa~o que estamos descrevendo apresenta uma serie de 

caracteristicas idiossincniticas em relayiio ao tamanho e natureza das firmas, assim como 

em termos da estrutura de mercado e performance. Por urn lade, o tamanho das plantas nunca 

superou 10% de plantas compad.veis dos paises europeus. Por outro lado, devido ao baixo 

grau de padroniz8.9iio e nonnalizayiio prevalecente nos mercados locais, assim como a 
ausencia de terceirizay6es, as plantas manufatureiras iniciaram suas operay6es locais com urn 

grau de verticalizayao da produc;ao muito maier que o correspondente a suas plantas 

europeias." (Katz e Bercovich, 1993:455). 

Dadas estas limitay5es, a dotayiio tecnol6gica registrava urn atraso relative quanta aos 

padr6es produtivos e best practices das plantas das matrizes. 

" .. a maior parte das indiistrias se instalaram na Argentina com v.:irias decadas de 

atraso em rela~o as major inovations. Por exemplo, enquanto o complexo automobilistico 

norte-americana j3 tinha aperfei~oado os sistemas de montagem no inicio dos anos vinte, na 

Argentina se inicia a produl(3o em serie apenas nos anos cinquenta, e niio se consolida ate os 

anos sessenta. Na Argentina a primeira empresa sidenlrgi.ca de ciclo integrado foi ativada em 

1962, aproximadamente sessenta anos depois de que este tipo de produyiio avanyou nos 

Estados Unidos e Europa. A produyao de aluminio se iniciou em 1974, quando os atuais 

sistemas de produc;:8.o, com modi:ficay6es nao rnuito significativas, eram utilizadas ja nos anos 

trinta nos paises industrializados" (Nochte:ff, 1994a:45). 

Isto irnplica urn duple movirnento de mudan~: a) as filiais das transnacionais adequam sua 

dotayiio tecnol6gica As condi~5es de mercado. 

" ... em urn contexte de mercados internes protegidos ( e, portanto, com di:ficuldades para ser 

abastecidos via exportay5es ), [ ... ] exploraram suas vantagens de propriedade atraves de 

processes e produtos provenientes de suas casas matrizes, mas que, em alguns casas, foram 
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adaptados as peculiaridades dos mercados locais (menores escalas, diferente grau de 

integrayao vertical e nacional, diferentes gostos e preferencias)." (Chudnovsky e LOpez, 

1998:79) 

Estas opera¢es de adaptayio seguiram a trajet6ria de fen6menos caracterizciveis como RT (quanti 

e qualitative) 

"A instalayao das ET na argentina durante a etapa substitutiva teve a caracteristica 

diferenciada de que, dada a reduzida dirnensio de urn mercado local altamente protegido, as 

plantas tiveram que ser adaptadas para produzir em escalas muito menores que aquelas para 

as quais tinham side concebidas nos paises de origem, e com urn grau de integrayao muito 

mais elevado. Sua conduta tecnol6gica estava fundamentada na introduya.o de produtos e 

processes jil. desenvolvidos nas sociedades mais avanyadas, mas que requeriam adapta~o as 

condiy5es imperantes no cenfui.o dom6stico. lsto den Iugar a importantes esfor~;os de 

engenharia e de pesquisa e desenvolvimento que, entretanto, seguiram um caminho 

muito localizado e divergente do das melhores pr3ticas internacionais" (Kosakoff e 

Bezchinsky, 1993:284-5). 

b) as caracteristicas e composic;Oes dos grupos sociais relevantes locais se alteram, par sua vez, em 

virtude da inseryiio deste novo ator. 

"As ETs incorporaram equipamentos e pril.ticas produtivas e tecnol6gicas geradas em suas 

casas matrizes, e sua fixaya.o provocou o desenvolvimento gradual de quadros de 

engenbaria destinados a adaptar produtos e processos as condii;Oes locais" (Chudnovsky 

e Lopez, 1998:79). 

A acelerayao do processo de mudanc;a tern efeitos suficientes para gerar alteray5es sistemicas na 

economia, mas nao tern grande impacto, dado que a tecnologia da transferencia intramuros mantinha 

urn certo gap quanta aos padr5es da matriz, 

"Ainda que o desempenho destas firmas se destacasse em comparayiio ao das empresas de 

capital nacional, as fii.iais locais se encontravam, tanto em termos tecnolOgicos como de 

escala, Ionge da fronteira international, e sua importfutcia no seio das operac;Oes globais 

da corpora~o era marginal" (Chudnovsky e Lopez, 1998:79). 

Em termos tecno16gicos, foi particularmente significative que o principal motor de mudanya 

tenham sido empresas transnacionais. Esse efeito dinamizador foi restrito pela direc;iio e alcance do 

quadro material estabelecido pela dotayao tecnol6gica da matriz e pela estrategia de desenvolvirnento 
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da subsidiaria local33 

"Apesar dos Obvios impactos benefices obtidos atraves deste processo, e tambem necessaria 

ter em conta que se restringiu o espectro das atividades de busca de tecnologias levadas 

adiante por engenheiros e tecnolOgos, limitados a esfor~os tecnolOgicos de adapta~Yio 

dentro dos limites da tecnologia importada original." (Katz e Bercovich, 1993:455-6). 

Ainda dentro destas limitay5es, dentro das condiy5es do modele substitutive e seu isolarnento 

relative, abrem-se espat;:os para crescentes interveny5es inovativas. A medida que se eleva a curva 

de aprendizagem aumenta o grau de intervent;:ao e autonomia relativa dos grupos de engenharia 

locais, como pode se observar no estudo de caso de uma f3.brica de motores: 

"No inicio [1962] a firma inglesa deu apoio t6cnico para produzir o primeiro motor e deu sua 

aprovat;:ao as partes fabricadas na Argentina. De forma que, em 1965 a planta produzia urn 

motor de seis cilindros com mais de urn 80% de integrat;:ao nacional [ ... ] em 1970 ampliou-se 

a planta de mecanizat;:ao. A origem dos bens de capital e "blue prints" respectivos 

correspondeu, principalmente, a uma fibrica france sa desmantelada" (Berlinsky, 1982a: 17). 

11 
••• os indicadores de maier m.aturidade pelo lado dos insumos de recursos humanos tambem 

encontraram seu paralelo na concretizat;:ao das inovay6es tecnol6gicas. Em tal sentido, na 

deca.da do 60 a relat;:ao com a planta europeia foi mais estreita, do que mudant;:as introduzidas 

na decada de 70, quando o elenco local de engenharia teve uma maior preponderfulcia nas 

decis5es referentes a planta" (Berlinsky, 1982a:23 e 1982b:41). 

Em termos gerais, as condit;:Oes peculiares criadas pelas regulat;:5es locais somadas as 

"tradit;:Oes" geradas anteriormente -durante a primeira fase substitutiva- consolidaram ainda mais urn 

'estilo tecnolOgico de inova~Yio' particular baseado na multiplica~o de opera~Oes de RT para 

so1ucionar os problemas produtivos. 

"A nivel privado, e enfrentando urn m.ercado intemacional de tecnologia com serias restrir;Oes 

quanta as tecnicas que sustentavam as produy5es chave no paradigma fordista, as 'solut;:aes 

de mercado', da perspectiva empresarial, foram o desenvolvimento de um 'caminho' 

altamente idiossincr3.tico de aprendizagem e gera~Yio/adapta~Yio -mudan~s menores

de tecnologias menores. Operando exclusivamente para o mercado local, cujo tamanho era 

sensivelmente menor ao requerido pela tecnologia 6tima, com uma elevada proter;ao e urn 

rico sistema de incentive econ6mico, mas com urn dificil acesso ao mercado tecnol6gico 

3 ~ conveniente diferenciar o papel tecnol6gico desempenhado pelas transnacionais cujas, fi.liais Iocais 

produziam para o mercado intemo a partir de tecnologia madura, do realizado pelas plantas correspondentes aos 

modelos extrativos, f.ibrica ou montadora. (Katz e Ablin, 1977). No primeiro caso, o efeito de difusao de tecnologia 

parece ter sido maior, ainda que a tecnologia transferida nao fosse de Ultima gera¢o. 
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extemo, 0 tamanho reduzido das finnas direcionou a atividade tecno16gica para as mudan~as 
menores" (Bisang, 1995:20-1). 

Dado o tamanho reduzido do mercado domestico -e ao fate de que poucas destas firrnas 

tiveram originahnente expectativas de exportar- a amplitude de output mix tomou-se rapidamente 

maier que o de firmas compar3.veis. Portanto, a organiz~ao e a divisao social do trabalho nao se 

desenvolveram como uma c6pia das vigentes em paises desenvolvidos. Pelo contrario, para produzir 

os mesmos produtos foi necessaria realizar alterayOes nos processes. E como consequencia dis so, 

muitas das novas fumas desenvolveram gradualmente "in hause" capacidades tecnol6gicas em areas 

como desenho de produto, engenharia de prodw;.ao, planifica~ao industrial, e organizayao, onde a 

tecnologia original nao era adequada, de acordo com o que Jorge Katz denomina "a natureza 

altamente idiossincr3.tica 11 da estrutura de produ~ao argentina. 

" ... dada a natureza altamente "localizada" das opera~Oes domesticas, muitas destas novas 

companhias necessitam estabelecer departamentos de engenharia 'in hause', cuja missao 

bilsica foi adaptar desenhos de produto e processos de produ~io estrangeiros ao 

ambiente de trabalbo e de regula~Oes local" (Katz e Bercovich, 1993 :455). 

No plano de inovay5es em produtos e processes, os setores que lideravam o processo de 

industrializa~o nio eram os que apresentavam traj et6rias inovativas mais significativas, mas 

aqueles liderados par alguns entrepreneurs com menor peso econ6mico e politico 

"Apesar de nffo ter sido feita uma hist6ria sistematica destes entrepreneurs -que seria muito 

importante para compreender o funcionamento da economia- nao ha dUvidas de que 

existiram. Inclusive, a partir das investiga\i)es de Katz e outros, e possivel identificar a alguns 
deles, como V asalli (em milquinas agricolas ), Diamand (em eletr6nica de consume), Di T ella 
(nos setores automobilistico, bens de consume dunivel e de capital), o Turri (em rnA.quinas 

ferramenta). Mas mesmo com entrepreneurs, estes nio formaram parte da elite 

econOmica, salvo de maneira espor3.dica ou marginal, as estrategias da elite e as politicas 
governamentais nao somente nao fomentaram sua atividade como tambem os ignoraram ou 

os prejudicaram. De fato, quase todas as empresas criadas por eles tiveram urn periodo 

de crescimento acelerado seguido da diminui-r.io ou desapari-r.io induzida pelas 

condi~Oes de contexto" (Nochtefl: 1994a:46). 

As tres indUstrias tecnicamente mais complexas, nas quais as :firmas argentinas tiveram melhor 

desempenho tecnol6gico durante o periodo 1958-1976, foram a eletronica ( excluida a telefonia e a 

indUstria de m!lquinas de oficina, que nesse memento eram eletro-mec3nicas ), a farmac&!tica e a de 

maquinas-ferramenta (Katz, 1973 e 1986; Nochteff, 1985; Aspiazu et al, 1988). 
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(Katz e Ablin, 1985:34). 

3.3.2. 1978-1990: crise da RT qualitativa e da CNA 

As mudanyas ocorridas entre 1976 e 1978 alteram consideravelmente a dinfunica inovativa 

ate entao desenvolvida Nao, simplesmente, que tenha sido abandonado a operay3.o de RT e CNA, 

mas, mais concretamente, as mudanyas alteraram o comportamento dos atores tecnol6gicos, 

proporcionando-lhes uma nova percepyiio do 'born' e do 'possivel' em tennos de mudanya tecnol6gica. 

Em alguns estudos de caso e setoriais estas alteray5es aparecem claramente destacadas. Por exemplo: 

"Os dados sugerem dois periodos separados pela descontinuidade manifesta a partir de 

1978. Ate entao a produtividade cresceu de forma sustentada, exceto pela queda decorrente 

das tens5es sindicais em meados de 1975, ate que a partir de 1978 permanece estagnada" 

(Berlinslcy, 198!86). 

A atenyao dispensada, nao a inovayao mediante RT qualitativa e CNA, mas a prOpria 

manuten~ao de equipamentos produtivos foi restrita 

" ... durante os anos 80 o setor nio modificou muito a situat;io competitiva, e sofreu um 

processo de paralisaf;io do investimento e um aumento da brecba tecnol6gica em 

relaf;iO :i best practice internacional. [ ... ] A wlnerabilidade das firmas locais frente a 
concorrencia estrangeira deve ser atribuida, em boa medida, a sua prOpria con:figur~ao 

estrutural, desfavonivel em termos de escala, localiz~ao e integra¥io produtiva, e a sua 

trajet6ria de escasso esfor~ tecnol6gico durante a Ultima decada e meia." (Bercovich e 

Chidiak, 1996:259-60) 

A politica econ6mica implementada durante a ditadura militar afetou o sistema de premios 

e castigos constituido durante a Ultima etapa da lSI. Urn simples exemplo do setor metal-mecinico 

parece suficientemente evidente: 

"Devido a uma extraordiruiria politica do govemo para sobrevalorizar o peso houve uma 

enorme mudan~a nos prec;os relatives. Informac;ao detalhada acerca de uma firma de 

m3.quinas-ferramenta -confirmada par dados acerca do setor metal-mecanico em conjunto

mostra que entre 1975 e 1980 os prefYOS relativos mudaram 220°/o (!) a favor dos 

equipamentos importados!!37
" (Jacobsson, 1980:15). 

Diante destas alterac;Oes, as firmas diminuiram a intensidade de suas atividades produtivas e 

inovativas. Em particular, as alterayOes no regime de acumulacB.o tornaram irracional a realizac;a:o de 

370s sinais de exclama.ya.o sao do texto original. 
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maiores esforyos sobre a tecnologia de produto_ As op~es de RT qualitativa foram mais afetadas. 

Por isso, e possivel reconhecer dois fenOmenos paralelos: uma reduyao quantitativa das operay5es 

de RT em geral e uma degradayao qualitativa das mesmas. 

A simultaneidade dos dois fenOmenos afetou diretamente o processo de acumulayao 

tecnol6gica que se gerou a partir dos anos 30. Pela primeira vez, a curva de aprendizagem 

tecnol6gica adquiriu urn caniter negative, percebido clararnente durante o periodo 

" ... a crise econOmica atual [1979/80] com estagnayiio da investimento em conjun9iio com 

reduyao de tarifas pode ter urn efeito de destruiyio de muitas das capacidades em algumas 

firmas competitivas que nao contam com o suporte de urn grande grupo econOmico" 

(Jacobsson, 1980:29). 

0 fenOmeno tamb6m se expressa no aumento da verticalizayao ( ou a re-verticaliza~o) da produ~o 

registrado durante o periodo, urn retrocesso da dinarnica de crescente especializayao e construyiio 

de redes de fomecedores gerada durante a Ultima fase da lSI 

II .•• frente a altemativa de despedir mao-de-obra relativamente quali:ficada -que custa voltar 

a conseguir e re-treinar numa oportunidade de uma nova reativayao do nivel de produ9iio· 

muitos empres3.rios optaram por aumentar o gran de auto.suficiencia de partes, p~as 

e senri~os, perdendo economias de especializa~io e desmontando a infra-estrutura de 

subcontratistas que a indUstria havia desenvolvido paulatinamente durante as duas d6cadas 

anteriores) [ ... ] Este aurnento da integra.yao vertical e o abandono de pniticas de 

subcontrata~o e de produi(OO 'indireta' generalizadas nos anos anteriores deve ser vista como 

uma perda importante de 'capital tecno16gico' acumulado pela nossa sociedade nas d6cadas 

do sessenta e setenta" (Katz e Kosakoff; 1989:64). 

0 impacto sobre as dota¢es tecnol6gicas acumu1adas nao se restringiu aos fenOmenos de rede inter· 

institucional, no interior da firma aparecem outros fenOmenos de downgrading da dinfunica s6cio

t6cnica 

"Aqueda do volume fisico da produyao traz em paralelo uma crescente incapacidade para 

manter os gastos indiretos da produ~io, entre os que se incluem os gastos destinados 

ao financiamento dos departamentos de engenharia -de desenho de produtos, de 

organiza~o e metodos de produ~io, de planejamento e desenvolvimento de 

subcontratistas, etc. Isto e o que explica a reduyao -e em muitos cases o fechamento- das 

oficinas t6cnicas da empresa, que sao as que tiveram a seu cargo a 'produyao' dos 

conhecimentos tecnol6gicos requeridos para desenhar novos produtos, para adaptar ao 

cenario dom6stico produtos e processes trazidos do exterior e, de maneira geral, para 

aumentar a produtividade e eficiSncia do pessoal direto de produyaou (Katz e Kosakoff, 

1989:65). 
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No mesmo sentido, se expressa E. Adler 

11Enquanto em 1976 a participa~iio da indUstria no PBI representava 36,7%, em 1980 foi 

apenas de 25,4%. Outros sinais incluem o desmantdamento dos departamentos de P&D 

e exportat;Oes, migra~o da m3o~de-obra qualificada, e ainda de diretores e 

empres3rios, reduyao do mercado locale paralisac;ao do investimento" (Adler, 1987:148). 

Katz e Bercovich sintetizam a situayiio geral, e seu reflexo no setor metal~mecfurico, motor 

da dinfunica inovativa do periodo anterior: 

"Com a contrayiio das vendas, muitas metal-mecfuricas comeyaram a reduzir seus 

departamentos de engenharia, particularmente aqueles relaci6nados com as atividades de 
desenho de produto. Por outre lado, a produyao de commodities industriais em plantas 

tecnologicamente atualizadas -muitas das quais foram adquiridas atraves de operat;Oes 

'turn key'- requerem atividades escassas de P+D e de engenharia de processa par parte das 

empresas locais. [ ... ] Alem disso, a sobrevalorizaya:o da taxa de cambia que existiu durante 

a periodo 1979-1981 induziu muitas firmas a adquirir m3quinas e equipamentos 

importados na expectativa de que a recessiio vigente fosse de curta prazo e que a demanda 
retomaria rapidamente aos niveis habituais. Estas expectativas nunca se materializaram, e a 

capacidade ociosa se estende por todo o espectro industrial durante meados e fins dos 
anos 80." (Katz e Bercovich, 1993 :461) 

0 setor de produtos eletr6nicos sofreu alterayOes semelhantes 

"Nos sub-setores de maier peso quantitativa do Complexo EletrOnico argentino verifica- se 
urn retrocesso marcante da integra<;ao produtiva e tecnol6gica, a transferencia ao exterior das 

atividades com maier valor agregado, a tendencia para processes de montagem, a perda de 

autonomia [ ... ]a tendencia global pode ser resumida como uma com·ersio da indUstria 
criada durante o periodo de substitui~io de importat;Oes em urn con junto de 'enclaves' 

na medida em que as modalidades de prodw;:fio hegemOnicas nio tern encadeamentos 
significativos (nem inter nem intra-setoriais) como conjunto do sistema industrial e 
tecnol6gico local e, ainda, estfio estreitamente articulados com o exterior" (Aspiazu, 
Basualdo e Nochteff, 1988:209). 

No sub-setor de produtos eletrOnicos de consumo, as empresas nacionais hderes, que durante 

os anos 70 operavam com tecnologia de origem local passaram a operar com tecnologia irnportada, 

como pode se observar no quadro 3.2. 38 

3 ~ote-se que a estrangeiriza~o da tecnologia foi maior que a do capital proprietario, constituindo urn 

fenOmeno que Aspiazu, Basualdo e Nochteff denominam 'transfer@ncia do processo de pensamento ao exterior'. 
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3.2. Origem do capital e da tecnologia nas empresas lideres 

e pro utao et ev1soes em cor d d"del"" 

empresa capital1974 capital 1980 tecnolog. 1974 tecnolog. 1980 

Continental Ne Ne NIE E 

Dream S.A. N N - E 

Ind. Eletr. Radio Serra N Ne N N 

Noblex S.A N N N E 

Philco S.A. E (NIE) N E 

Philips S.A E E E E 

Radio Victoria S.A. N Ne NIE E 

s;gis (BGH) N N N E 

Telesud N N N E 

Fonte. Aspmzu, Basualdo e Nochteff (1988.85). 

Referencias: N= national; N/E= capital, predominantemente nacional, tecno1ogia, predominantemente nacional 

com marca estrangeira; ()= infonna9ao duvidosa; Ne= participa9Ao minoritiria de capital estrangeiro. 

A crise afetou, especialmente, o caso anteriormente citado de desenvolvimento de uma 

estrategia de autonomia tecnol6gica crescente em micro-eletr6nica39 

"0 Estado suspendeu a vigencia do Decreta 4384 de 197140
, que concedia a FATE certos 

beneficios [ ... ] 0 resultado foi a suspensio progressiva mas acelerada de seus planos de 

integra-;io produtiva e desenvolvimento tecnolOgico, e -finalmente- o abandono da 

produfj:io. Cabe enfatizar que esta involuyao comportou a dissolu-;:io do equipamento de 

P&D de engenharia de maior envergadura focalizado em uma empresa eletrOnica na 

Argentina e -pelo rnenos ate fins da decacta de !970- na America Latina" (Aspiazu. Basualdo 
e Nochtef!; !988:101). 

Estas alteray6es na dinfunica inovativa do setor se con:firmam ao observar a quantidade de 

engenheiros eletrOnicos ocupados pelo setor. Este grupo, chave para a implementayao de estrategias 

39 As mudanc;as talnbem afetaram a filial local de Olivetti -alem dos problemas desta corpora.yao em esca1a 

mundial. Em 1979, reduziu seus empregados em urn ter90 (600) e em 1980, a 150. Em 1981, finalmente, cessou 

sua atividade industrial vendendo sua planta a uma empresa produtora de cigarros. A atividade da IBM foi menos 

afetada. A opera~t3o desta filial, prod.utora especializada de hens acabados que apenas podem ser utilizados como 

parte dos sistemas IBM, conformando um empreendimento com caracteristicas de enclave exportador, explica esta 

diferefl93.. 

-W:Bsta suspensao data do final de 1975, e e parte integral da crise que marcou o final do modelo substitutivo. 

Por outro lado, as condir;Oes negativas criadas por esta mudan93- na regulalt3o sobre o setor e1et:r0nico se agravaram 

a partir do novo sistema de pd:mios e castigos, vigente desde 1976. 
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inovativas neste tipo de produto, caiu de 915, em 1978, para 467, em 1983. A queda, perto de 50%, 

foi mais intensa nos setores de hens de consume e computa~ao. 

As mudanyas no regime de acumulayae afetaram a realiza.yao de operay6es de CNA AD 

elirninar -se as barreiras a impertayao de produtos acabados (em particular de bens de consume e 

produyao ), os setores que atendiam esta dem.anda perceberam como irracional a tentativa de 

intensificar as operay6es de c6pia. A desvantagem relativa dos custos da produyao industrial local 

frente aos produtos importados, e a diferenya tecnol6gica entre estes e os gerados pelos produtores 

locais que a prOpria din§mi.ca anterior de RT havia criado, :fi.zeram com que este tipo de operayao se 

tornasse inlitil. 0 beneficia direto as operay6es de importayao em func;ao da sobrevalorizayao da 

moeda local tomou irracionais a maioria das opera.y5es de CNA para que copiar se era mais 

vantajeso ser agente comercial importador do produto original?41 

Ao mesmo tempo, a mudanc;a tecnol6gica incorporada aos produtos importados, e o 

baratearnento dos prec;os a partir da aplicayao de novas tecnologias de produyiio ampliaram a 

distfulcia a percorrer para haver uma possibilidade de concorrencia. 

As principais mudanyas tecnol6gicas podem se sintetizar: 

a) aparic;ao da eletrOnica aplicada ao armazenamento, processamento e transmissao de dados em 

tempos e custos descendentes (Coriat, 1992, OECD, 1991; Aspiazu, Basualdo e Nochteff, 1989) 

b) lanc;amento de novas produtos ( e materiais) de consume de massa 

c) sistematizac;ao e aplicayao de t6cnicas organizacionais alternativas a produyao, que em termos 

simplificados pode se expressar como a passagem da produyao em massa, inflexive1 e homog€nea 

("ford.ismo") a esquemas produtivos flexiveis -em termos de produtos e qualificayao da mao de obra

orientados a segmentos especificos da demanda ("toyotismo") (Coriat, 1982; Boyer, 1991; Best, 

1989; Piore e Sabel, 1984). Urn caso especial dentro desta categoria eo desenvolvimento de novas 

tecnologias de processes utilizados para a elabora.y8.o de hens ja conhecidos (Bisang, 1995). 

Por exemp1o, no setor de m3.quinas-ferramenta, motor da dinamica inovativa no periodo 

anterior 

41 Somente o setor tannaceutico local, protegido por uma implemen~o pernrissiva da legislayao de patentes, 

parece ter conti.nuado com este tipo de opera9iio. As particularidades do setor explicam este comportamento 

diferenciado. 

224 



" .. a reduyao no preyo dos equipamentos de controle numerico foi particulannente importante 

para a difusao de tomos relativamente simples onde as partes mecanicas sao menos custosas 

[ ... ], vendidos por FANUC/Siemens e General Electric" (Jacobsson, 1980:14). 

Paradoxalrnente, a queda do investimento em equipamento parece ter repercutido 

positivarnente sabre a realiza~ao de RT quantitativa de processo. Ao se renovar o estoque de capital 

a urn ritmo inferior ao de sua 'obsolescSncia tecnica', grande parte da indUstria local operou sabre uma 

dota~ao tecnol6gica "envelhecida 11
• Logo depois do pico de desenvolvimento dos anos 70 muitas 

finnas -especialmente aquelas nao beneficiadas por regimes de incentive industrial- mantiveram sua 

dot~ao durante mais de uma decada. As pequenas e medias empresas, limitadas financeiramente e 

prejudicadas pela politica governamental, tenderam a reduzir seus investimentos em bens de capital. 

Por exemplo: 

"Os estabelecimentos P&MEs produtores de implementos agricolas registraram urn 

desempenho fraco de investimentos durante os Ultimos anos e nao conseguiram ter acesso, 

em tennos gerais, a inovatj:Oes tecno-produtivas significativas. 0 escasso dinamismo dos 
investimentos das :firmas fica em evidencia ao se considerar que a somat6ria dos desembolsos 

de capital realizados durante os Ultimos cinco anos nao sup era 10% do faturamento durante 

1991. Tal performance, somada ao fato de que os equipamentos de produ~io incorporados 

ni.o modificaram substancia1mente o padrio tecnico existente pennitem inferir que as 

politicas de investimentos e inova~io tecnol6gica se orientaram para pequenas 

melhorias incrementais dentro dos parimetros tecno~produtivos vigentes nos anos 
setenta. Dito de outre modo, as modernas tecnologias de prodm;ao difundidas desde meados 

dos anos 70 constituem todavia realidades distantes para estas finnas, detectando~se em urn 

nllmero muito limitado de iniciativas para incorporar equipamento programavel e/ou 

computarizado [ ... ] outros tipos de empreendimentos vinculados a modemas tecnicas na 

gestao dos postos de trabalho, tais como os circulos de qualidade, polivalencia dos operarios 

e outros, constituem altemativas mais distantes ainda" (Delgobbo, 1993:9). 

0 desinvestimento nas P&MEs registrou condiyOes particulares, demandando por urn lado, opera.yOes 

de RT quantitativa, ao tempo que diminuiam as expectativas quanto aos comportamentos inovativos 

mais abertos. 

n ••. manifestam-se numa importante idade media do equipamento de capital -

caracterizado por m:iquinas de distintas gera~Oes tecnolOgicas acumuladas no tempo

na escassa difusio de tecnologias organizacionais, nos, desequiUbrios e gargalos e na 
formaliza.yio muito reduzida dos processos produtivos [nos anos 80 os investimentos 

alcan~avam apenas 2% do faturamento]" (Yoguel, 1998:180). 

Os escassos investimentos realizados -que nao respondiam a ayOes programadas- aproveitaram 
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linhas de financiamento subsidiadas ou equipamento usado de baixo pre~o. 

"Uma parte considenivel do investimento que realizam as empresas P&MEs consiste 

em equipamento "usado", de segunda ou terceira mio, adquirido a urn baixo pre~o 

relativo e cuja utilizayio parcial costuma incidir negativamente na rentabilidade e na 
produtividade do equipamento. As fumas industriais dedicam urn esfo~o de engenharia e 

aporte financeiro importante para a adaptat;io, compatibilizat;io, alinhamento e 
manutent;3o de equipamentos aiem de sua vida produtiva estimada" (Gatto e Yoguel, 

1993:214). 

Como consequencia, a maior parte das P&JviEs tinha, no momenta da abertura, urn elevado grau de 

desatualizayio tecnol6gica (Gatto e Yoguel, 1993). As operay5es de RT quantitativa permitiram 

manter a produ~ao em fun~6es 

" ... cabe ressaltar que o desequilibrio do investimento em equipamentos foi compensado 

parcialmente com conhecimentos formais e aprendizagens adquiridas atraves de sua 

prOpria dinimica e a partir da incorpora~3o de inovat;Oes, menores e adaptadas 
pennanentemente. Este processo viu-se agravado pelas dificuldades de acesso das firmas 

ao financiamento bancilrio" (Yoguel, 1998:180). 

Alem disso, das atividades realizadas para prolongar a vida Util dos equipamentos foram feitas 

algumas inteiVeny6es limitadas sabre os produtos 

" ... as atividades de inovayao realizadas pelas firmas antes da abertura eram muito pouco 

relevantes, predominando as inovay6es de tipo incremental, de alto grau de informalidade e 

centradas quase exclusivamente na melhoria de produtos. Atribuia-se assim, pouca 

importiincia aos processes de capacitayiio, a interayiio com outros agentes para efetuar 
desenvolvimentos em diferentes areas da firma, a di:fusao de sistemas de qualidade e as novas 

formas organizacionais" (Yogue1, 1998:180). 

0 nivel de interayiio das P&MEs com instituiyOes de P&D locais e pouco significative. Urn 

estudo sabre o grupo de P&MEs mai.s dinamicas do setor metal-mednico (no qual se incluem firmas 

de fabricayio de equipamento profissional e cientifico) conclui 

" . .inclusive, na:o se organizaram, nestes anos de escassez de recursos, grupos de trabalho 

orientados a programar uma melhor u~o das instituiyOes e mecanismos existentes (INTI, 

Universidades, etc.), seja em aspectos de assistencia tecnica, administrayio e gestae, finanyas, 
etc. Pelo contnirio, ao serem consultados sobre possiveis a.;Oes de colaborat;ao por parte 

das universidades ou de organismos de Ciet.cia e Tecnica ou de Pesquisa e 

Desenvolvimento na Provincia, as respostas foram em sua maioria negativas ou 
indiferentes por parte dos empresarios" (Quintar, 1991:74). 

As finnas beneficiadas pelas politicas de incentive, por sua vez, tenderam a atualizar sua 
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dotay3.o tecnol6gica mediante importayao de miquinas e equipamentos e contratayao de assessoria 

tecnol6gica no exterior. Os grandes grupos econOmicos locais, em particular, adotaram esta via de 

mudanya tecnol6gica (Aspiazu, Khavisse e Basualdo. 1988; Acevedo, Basualdo e Khavisse, 1990; 

Basualdo e Aspiazu, 1990) 

" .. da 6tica do conjunto, tratou-se da instala~io de algumas empresas que se destacaram 

da media do parque industrial local sobre a base da importa~io do grosso da tecnologia 

e os equipamentos e urn posterior esfo~o de melhoria e aprendizagem local Sem dllvida, 

este nUcleo de empresas, juntamente com algumas subsidiiuias de empresas multinacionais, 

disp6e do conjunto mais modemo -do ponte de vista tecno-produtivo- do setor industrial 

argentino" (Bisang, 1996:441). 

R. Bisang (ref.: 1996:446-7) mostra uma estilizas;ao do processo de mudanya tecnol6gica 

protagonizado por estas instituiy6es 

a) o nUcleo da tecnologia -o desenho da funyao de produyao, os equipamentos e uma assistencia 

inicial minima- vern do exterior. Em geral, trata-se de tecnologias altamente comprovadas adquiridas 

de fornecedores intemacionais de primeira linha. De modo geral e em proporyOes variciveis, a 

capacidade local se circunscreveu as obras de infra-estrutura e em alguns cases a fragmentayao das 

compras e sua complementayao na nova planta. Em viuios cases -especialmente nas empresas 

petroquimicas- a forma de acesso a estas tecnologias foi a associayao com empresas internacionais 

que operavam nessas atividades. 

b) ap6s a instalayao, varias destas plantas efetuaram esforyos tecno16gicos -catalogados como 

menores- voltados a obter os parfunetros internacionais de produtividade indicados nos equipamentos 

originais, melhorit-los e/ou ampliar o mix de produ~ao. Para isso, as empresas se basearam 

principalmente em alguns grupos pr6prios de desenvolvimento -sempre muito pr6ximos a atividade 

di<iria das firmas e em geral alheios as tarefas de investigayao associadas a novas processes e/ou 

produtos- e em muito menor medida na assist&lcia dos organismos de C&T do setor pUblico. Neste 

Ultimo plano, o caso de maier relev3ncia foi a experiencia da Planta Pilato Quimica e o P6lo 

Petroquimico. 

c) os mercados externos sao (au foram num passado recente) o destine obrigat6rio de uma parte 

substancial da produ~. Por se tratar de insumos industriais de usa difundido ou de commodities de 

origem pritruiria, estes produtos rapidamente alcanyaram os padr5es intemacionais. 

Em termos do tamanho de planta, e possivel encontrar comportamentos diferenciados. 

Enquanto algumas plantas alcanyarn escalas comparitveis aos niveis internacionais, em outros casas 

existe uma not8.vel diferenya (inclusive em produyOes associadas ao setor primario, potencial ou 

efetivamente exportitveis). Diferenyas de tamanho de mais de 10 vezes, situadas em setores 

dominados pelas escalas, e equipamentos com muitas dE:cadas de idade sugerem a existfulcia de fortes 
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desvantagens iniciais quanta aos parametres intemacionais (Katz e Kosakoff, 1989; Bisang, 1996). 

As importa¢es de maquinaria e equipamentos proporcionaram, evidentemente, oportunidades 

para a realizac;:ao de operac;:6es de debugging. A compatibilizac;:ao destes novas equipamentos com 

a dotac;:ao anterior implicou a realizac;:iio de operac;:-6es de RT quantitativa de processo. 0 grau de 

intervenc;:ao sabre esta dotac;:ao importada foi, em geral, reduzido42
. 

" ... a evidencia empirica disponivel revela que os esfor~os adaptativos de certa 

magnitude limitam-se a urn niimero reduzido de casos; em geral, o padrio aponta para 

mudan~as de ponca importinica -geralmente a nivel de otimizac;:ao de processes- que 

lirnitam fortemente o eventual 'spill over' desta atividade sabre o resto dos setores 

econ6micos" (Bisang, 1996:446). 

"De forma geral, estes avanc;:os se produziram a partir de uma din3rnica tecnol6gica que 

reconhece como eixo a importac;:ao do grosse dos equipamentos e uma atividade local 

minima de 'montagem' e 'decodifica~io' de equipamentos" (Bisang, 1998:167). 

0 estado se constituiu em urn dos principais consumidores de alguns equipamentos de 

produc;:ao local43 -de modo quase paradoxal, dado que a politica de compra nacional tinha side 

abandonada: 

" ... houve na economia argentina, a nivel agregado, muito pouco estimulo para investir em 

equipamento novo. Entretanto, enquanto o setor privado reduziu seu investirnento desde 

1974, o setorpiiblico se mostrou mais dinimico, crescendo 67% entre 1974 e 1978. Em 

particular, os investimentos em petr6leo e energia hidroel6trica e nuclear geraram uma 

demanda de m3.quinas-ferramenta de controle num6rico entre OS fornecedores de pec;:as e 

componentes (vatwlas, bombas, etc.). Entre 35% e 40% das m3.quinas-ferramenta de 

controle numf:rico est!o instaladas em firmas que servem a setores diretamente 

vinculados aos investimentos piiblicos." (Jacobsson, 1980: 16) 

Outre fator explica a reduc;:iio em termos absolutes das operac;:6es de RT: a desaparic;:iio de 

empresas produtivas que as realizavam. Durante o periodo diminui a produc;:ao industrial e a 

quantidade absoluta de unidades produtivas. Enquanto algumas empresas deixaram de existir, em urn 

42
0 grau de interven~o varia, na realidade, de uma empresa a outra. No setor siderUrgico, por exemplo, 6 

possivel registrar, depois do periodo de instala~o, a realiza¢> de significativos esfOf90S in house.(Bisang, 1989; 
:Maxwelll977 e 1978) 

43 
Ainda que estas compras niio promoviam in~ao tecno16gica local. De fat6, " ... o estado orientava o poder 

de compra do setor pUblico para as empresas tra:nsnacionais, dentro de urn contexte em que o prestigio de marca, a 

seguranca do abastecimento e o preyo de aquisi9iio eram os criterios doroinantes." (Aspiazu, Basualdo e Nochteff, 

1988: 259) 
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processo caracterizado como de 11desindustrializa¢o 11
, outras relegaram as atividades de produyao 

a um segundo plano, priorizando atividades de comercializa,ao de produtos importados, normalmente 

aproveitando a rede de distribuic;ao e o conhecimento do mercado local alcanyado durante a ISl A 

menor quantidade de atores produtivos implica em diminui~o do nUmero de operay5es de RT. 

Urn novo periodo, moderadamente protecionista, iniciado pelo conflito das Malvinas e ainda 

vigente durante a restaurayao democril.tica 1983-1989, nao parece ter trazido alterac;Oes signi:ficativas 

nos padrOes de aprendizagem locais. Mesmo sendo possivel registrar algumas iniciativas no sentido 

de otimizar alguns mecanismos de incentive industrial, as limitac;Oes macro-econOmicas parecem ter 

sido suficientemente significativas para nao alterar o comportamento tecnol6gico das firmas. 

3.3.3. 1990-1995: diversificaf;io de comportamentos 

A dinfunica socio-t6cnica das empresas se alterou significativamente a partir das mudanc;as 

macroecon6micas introduzidas por novas politicas econ6micas govemamentais. A adoc;ao de uma 

politica comercial de abertura e a fixac;ao de uma paridade do cantbio :fixo afetaram as estrategias 

empresariais alterando sua percepyao do presente -visto agora como mais estavel- e do futuro -visto 

agora como mais previsivel. Em outros termos, houve uma diminuiyao da incerteza. Neste novo 

cemlrio, as empresas centraram seus esfor~s na reduc;ao de seus custos medics, sendo aspectos chave 

a manutenc;ao do nivel de atividade, a maior pene1:r"ayao em segmentos dos mercados e a recupera¢o 

de seus fomecedores. 

Por outre lado, a expans3.o da demanda interna,. gerada pela estabilidade e a reaparic;ao do 

cr6dito para consume, criou, por sua vez, urn entomo favonlvel para a introduyao de algumas 

melhorias nas firmas manufatureiras. A maier demanda parece ter sido atendida utilizando a ampla 

margem de capacidade ociosa existente no come;o do periodo, mas em alguns cases ocorreu uma 

mode~o gradual do equipamento utiliza.do, dos metodos de gestae e de tecnologia de processes 

e de produtos (Chudnovsky, Lopez e Porta, 1995). 

Durante este periodo os setores 'intensives em tecnologia' (:fu.rmaceutica, bens de capital, 

eletr6nica e telecomunica~5es) sofreram urn retrocesso produtivo (Nochteff, 1991, Chudnovsky et 

ao, 1994). 

Uma estrati:gia de mudanya tecnol6gica que se observa crescentemente e a desverticaliza.;io 
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da produylio, atraves da incorporaylio de uma maier parte de componentes e peyas importadas na 

funylio de produylio das plantas 

" ... pode-se observar uma mudanya significativa na organiza101io industrial de grande parte das 

plantas fabris em relaylio a decisao de 'fazer intemamente' ou 'subcontratar' partes ou 

processes de urn produto especifico, assim como, tambem, na possibilidade de se abastecer 

amplamente no mercado domestico ou via importay6es. A tendf:ncia geral indica uma 

desintegra~ao das atividades" (Bisaog et al, 1996:208). 

Esta tendencia, que jci aparecia no final dos anos 80 no setor automobilistico, se estende nos anos 90 

a diferentes setores: indU.strias bcisicas (ayo, aluminio e petroquimica), produy5es metal-mecfuricas 

( tratores, maquinas agricolas, t&teis e calyados. 

Por outro lade, tende a se complementar a linha de produtos acabados produzida na prOpria 

planta com bens finais importados pelas pr6prias empresas industriais. Como consequencia, diferente 

do modele substitutive, no qual a empresa industrial tipica produzia com urn grau de integrayio 

nacional prOximo a 100%, o cemportamento empresarial dos anos 90 estit caracterizado por uma 

crescente incorporaylio de insumos e peyas importadas e pela inclusao sirnultfuiea de comercializaylio 

de produtos -nlio elaborados em seus estahelecimentos- na gestlio empresarial. 

Esta terceiriza~io importadora nlio implicou, portanto, urn maior desenvolvimento de redes 

de subcontratayao lecais (Bisang et al, 1996). Pelo contrario, as novas condiy6es de regulayao, a 

existencia de articulay6es inter-empresariais como exterior e a existSncia de uma oferta ampliada 

fizeram com que a desverticalizay8.o da produyiio fosse realizada crescentemente mediante a 

importayio de peyas e insumos44
. A din§mica de integrayao intra-corporativa das empresas 

transnacionais mostra claramente esta profunda alterayao. 60% das exportay6es e 78% das 

importay5es efetuadas por urn nllmero representative de filiais de transnacionais na Argentina se 

realizou dentro da prOpria rede corporativa; 56,6% das importay6es corresponde a insumos e 40, 4%, 

a bens finais (Kosakoff e Bezcbinsky, 1994). 

A impo~ afetou particulannente OS setores orientados a produc;ao local de bens intensives 

44 
As importacOes de pe9a5 e materias~primas representam aproximadamente 66% das impot1a90es. No inicio 

dos anos 90, os bens para comercializar explicavam 14%, das importayOes das finnas industriais, em 1992 

alcanyavam quase 30'%. 
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em trabalho e conhecimentos, e em particular o setor de produyao de hens de capital45 

"Nos dois Ultimos anos foi notivel o aumento de importa~Oes de bens de capital. Em 

1993, o INDEC afinna que se importaram 4,1 bilh6es de d6lares. [ ... ] este crescimento das 

importa~Oes se deu em um contexto de encolbimento da indUstria nacional de bens de 
capital" (Kosakoff, 1995:113). 

Como resultado de tais mudanyas, as operay6es locais de RT qualitativa nos setores tecnologicamente 

mais dinfunicos da fase substitutiva parecem ter diminuido, ainda no periodo 1978-1990. Para muitos 

setores e, fundamentalmente, empresas locais, a participay3.o nestes technological frames 

intemacionais como usuaries passives tern maior incidencia sabre sua racionalidade tecno-produtiva 

que sua localizayio geografica. Esta forma de vinculayao atenta contra a consolidayao de dinfunicas 

inovativas locais ao inibir a gerayao de dinfunicas de learning by interacting. 

Finalmente, deve-se ter em conta que os maiores aumentos na prodwyao ocorreram no setor 

de commodities. 0 fato e particularmente significative para esta analise, dado que as commodities 

demandam e/ou justi.ficam urn grau de intervenyao tecnol6gica local-nao apenas sabre produtos mas 

tarnb6m sobre processes- significativamente menor que os produtos diferenciados. 

"As firmas metal-mecinicas reagiram A diminui~io do nivel de atividade realizando 

recortes nas atividades de desenho de prodnto e organiza~io de produ-;3o. As indUstrias 

de processamento de rnaterias primas, por outre lado, n3.o expandiram suas divis5es de P+D. 

Portanto, o fate de que Argentina produz agora cerca da metade do nUmero de autom6veis, 

mciquinas-ferramenta e tratores que produzia dez anos atrcis e que as f3bricas capital

intensivas de produ~ii.o de commodities assumiram a lideran~a parece ter provocado 

uma contra~io absoluta dos esfor~os de engenharia e P+ D industriais" (Katz e 
Bercovich, 1993:460-1). 

Em outros termos, durante o periodo teria ocorrido urn downgradmf! das mterveny5es sabre as 

dota~Y5es tecnol6gicas disponiveis. De forma muito simplificada, pode-se assmalar que, embora no 

modele substitutive o industrial estivesse centrado na produyao, na atual1dade se verifica uma 

transiyao a urn 'empresario' que deve articular urn neg6cio que vai muito alem da manufatura. Em 

45 A informacao estatistica sabre im~ de bens de capital e pouco confiavel. Por urn lado, a classifica(fio 

dos bens de capital destes valores contem algumas parti.das que nao se adequam a este tipo de bens e que 

representariam quase urn~ destas impolt.aCfOes (por exemplo, computayao e artigos de escrit6rio). Por outro 

lado, calcula-se que o setor industrial sozinho absorve 30% destas impo~Oes, existindo wna preferencia pelo 

setor de servi~os (Kosako:Ef, 1995; Schvarzer,1997). 
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alguns casas, esta conduta esta associada a busca de especializa9ao produtiva46
, que permita superar 

as problemas de escala e de divisao do trabalho com ganhos de eficiencia e incremento do comercio 

intra-industrial. Entretanto, na maioria dos casas nao existem investimentos suficientes para essas 

transfortna96es. Este comportamento parece estar fundado na redu~ de custos para permanecer nos 

mercados, mais que numa busca de especializa9ao produtiva. (Kosakoff, 1995: 114). Em todo caso, 

esta especializa~ao seria o resultado de uma conduta de prote~ao. 

As atividades industriais sofreram urn conjunto de profundas transforma~es estruturais, que 

B. Kosakoff(1993a) caracteriza como urn processo de 'reestrutura~io regressiva' e de 'crescente 

heterogeneidade estrutural'. 

"0 caniter regressive esta dado basicamente par dais elementos: o primeiro deles se refere 

a incapacidade da economia deter baseado sua reestrutura~io industrial nos aspectos 

positivos que se desenvolveram nas quatro decadas da substitui~io de importa~Oes, 
durante as quais se acumularam conhecimentos, habilidades, capacidades de engenharia, 

equipamentos, recursos hurnanos, bases empresariais, etc. [ ... ] Um.a designa~ao eficiente dos 
recursos teria sido aquela que induzisse a superayao destas dificuldades, mas resgatando os 

acervos positives. Aos niveis empresarial, setorial, tecnol6gico e dos recursos humanos 
encontram-se inumeraveis exemplos nos quais nao se seguiu este criteria[ ... ] 

Quanta ao carater de 'crescente heterogeneidade', este esta determinado pelo desempenho 

muito diferenciado a nivel setorial e em particular empresarial. A estagna~io agregada se 

descomptie no desmantelamento, atraso e redu~io de muitas finnas e, de fonna 
complementar, no desenvolvimento de outras empresas que crescem e modemizam suas 
estruturas produtivas. As evideztcias empiricas de desempenhos microeconOmicos de 

sucesso sio abundantes, entretanto a somatOria das mesmas nio tern a for~a 

macroeconOmica para definir urn novo caminho de crescimento da economia." 

(Kosakoff, 1993a: 11-2) 

Esta crescente heterogeneidade adquire duas fonnas. Uma, no sentido assinalado por B. Kosakoff: 

diferencia~ao de ritmo de mudan~a tecno16gica inter-setorial (os setores orientados a produ~ao de 

commodities parecem estar modernizando sua dotayao a urn ritmo mais nipido47
) e inter-finnas (as 

460 regime de Especi~o Industrial implementado recentemente pelo governo com redu¢es tarifarias as 
impo~s compensadas com novas exporta~s, aponta nessa ~iio. A partir de 1993 foram aprovados 174 

programas, que incrementaram suas exportay(ies em 137 milh5es de d61ares em 1993 e comprometeram 696 

milh5es de d6lares no periodo 1993/1999, (Secretaria de IndUstria, setembro de 1994). 

47Nota-se que apesar desta acelera¢io do ritmo de mudan-ca tecnol6gica sustentado mediante importa~o de 

tecnologia (incorporada e desincorporada) o aumento da produtividade local ainda nao ale~ os indices 
internacionais. Por exemplo, no setor automobilistico: "De todas maneiras, estes niveis [de produtividadeJ 
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movimentos de concentrayao da Ultima decada aumentaram as assimetrias entre as dota¢es 

tecnol6gicas de finnas de urn mesmo setor, e mesmo dentro das pr6prias firmas). Ainda nos setores · 

de commodities, beneficiados durante 0 periodo anterior por politicas de incentive industrial, e 

possivel verificar uma crescente diversificar;ao produtiva. Em uma mesma planta convivem 

tecnologias "obsoletas11 e "novas", dependendo da estrategia de diferenciayiio de produto e da 

mobilidade da fronteira tecnol6gica de produto e processo. Por exemplo, no setor de produyao de 

papel: 

" ... apenas 200/o da capacidade total da produyiio de papel e 52% de celulose foi colocada em 

atividade desde meados dos anos 70. Estas plantas foram construidas no contexte da Ultima 

etapa da lSI -entre fins dos anos 1970 e inicio dos anos 80- [ ... ] 35-40% da capacidade 

instalada de papel e celulose foram incorporados no periodo de maior dinamismo hist6rico 

do setor -quer dizer, durante o periodo 1958-1975. [ ... ] 0 resto da capacidade instalada tern 

uma idade superior a 40 anos e e considerada obsoleta" (Bercovich e Chidiak, 1996:268-9). 

Enquanto o investimento em miquinas e equipamentos obedece a estrat6gias diferenciadas por setor 

e finna, a atenyiio sobre a mudanya tecnol6gica parece ter adquirido urn novo ponte de atraya:o. 0 

que aparece destacado por diversos autores, baseando-se em distintos estudos empiricos, e a 

ocorrencia de mudanyas substanciais na organizayao das firmas produtivas e de serviyos locais 

(Kosako£1; 1993a; Chudnovsky, Lopez e Porta, 1995; Bercovich e Chidiak, 1996, Bisang et a!, 1996, 

etc.). 

A difusiio de novas tecnologias de gerenciamento e a auto~o de processes administrativos 

permitirarn signifi.cativas mudanyas na produtividade do trabalho. Este fenOmeno acompanhou, pari

pasu, o aumento da desocupayiio industrial e contribui para explicar a crescente produtividad.e do 

trabalho local. 

As filiais locais de empresas transnacionai.s, historicamente sujeito de iniciativas neste sentido, 

foram pioneiras neste tipo de operay5es tecnol6gicas: 

continuam muito inferiores aos internacionais e mais que solucionar os tradicionais deficits de qualidade, estes se 

.agravaram a partir do forte aumento do volume de prodt1900.[ ... 1 Apesar das diferenrtaS no grau de integra~o 

vertical, tecmcas de fabri~, nivel de automatiza.yao e economias de escala dificultarem as comp~, deve se 

ter em conta que a best practice interoacional era de 13,2; 18,6 e 22,7 horas por automOvel e as melhores plantas 

de montagem japonesas, norte-americanas e europeias respectivamente podem se estimar em 3 5-4 5 horas o nivel 

de produtividade das terminais argentinas" (Chudnovsky, LOpez e Porta, 1995:55). 
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" ... nas firmas manufatureiras tambem foram registradas mudanyas destinadas a melhorar 

substancialmente a gestio da produ~o e administra~io e a reduzir a brecha em 

produtividade e qualidade em rela!j:i.o its casas matrizes. [ ... ] Na produr;;ao de veiculos, 

o salta nos indicadores de produtividade fisica foi impressionante. A produyao por trabalhador 

quase se triplicou e as horas de fabricayiio por veiculo diminuiram 38% entre 1990 e 1993, 

como consequencia da maior utiliza~io da capacidade instalada, da incorpora~iio • 

embora leota· de tecnicas de 'produ~io magra' e da externaliza~o de algumas 

atividades." (Chudnovsky, LOpez e Porta, 1995:55) 

As empresas locais, mesmo as de pequeno ou media porte, realizaram esforr;;os para otimizar sua 

organiz.ayao intema atraves da via de re-engenharia e aplicaya:o de novas tecnicas de gerenciarnento. 

''Niio existem estatisticas referidas a magnitude e extensiio das modificar;;Oes organizacionais, 

alguns estudos pontuais e o dinamismo da atividade realizada pelas grandes consultoras 

nacionais e intemacionais nos iiltimos anos induzem a pensar em certo grau de 

incipiente difusio destas tecnologias. Aletn das mudanr;;as na planta produtiva propriarnente 

dita, a administrar;;ao par centres de neg6cios, a descentralizar;;iio administrativa, os convenios 

laborais com mecanismos de incentives e flexibilizar;;a:o trabalhista sao, entre outros, alguns 

dos temas-objeto em considerayiio." (Bisang et al, 1996:207) 

Durante a Ultima decada, a participayiio no mercado argentino de firmas de assessoria tanto locais 

como intemacionais foi reforr;;ada, oeste tipo de mudanya tecnol6gica (Vispo, 1994; Ramos, 1995; 

Bisang et al, 1996; Chudnovsky, 1997). 

Dado que estes esforyos n.iio aparecem acompanhados por esforyos in house equivalentes em 

produto e, :fundamentalmente, em tecnologia de processo, parece passive! proper uma interpretar;;ao 

do fen6meno. A realizayiio de mudanyas "brandas" permitiu a numerosos agentes econ6micos 

otimizar a relayiio produto/miio-de-obra sem incorrer em investimentos em P&D A implementayao 

de mud.anyas tecnol6gicas "brandas" permite realizar otimizay6es a curto prazo. com escasso risco, 

a urn custo relativamente baixo, obtendo-se uma maier rentabilidade sem necessidade de investir em 

inovayfu> "dura". Assim, pela escala das finnas, esta opyao pela priorizar;;ao das mudanyas "brandas" 

sabre os "duros", parece vinculitvel, ao menos parcialmente, a 16gica do RT 

Neste sentido, pode se dizer que a realizayiio de mudanyas "brandas" constitui urna soluyao 

tecno16gica que exime de investimentos substantives em desenvolvimento de produto e processo, uma 

mudanr;;a a nivel da firma (niio jit de urn processo produtivo ou uma linha de produtos) para otimizar 

o jit existente, para resignificar a dota~o existente. A possibilidade de realizar estas operar;;6es 

"brandas" pode ser interpretada, entao, como uma saida tecno16gica que, entanto significa um.a 
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iniciativa tendente a incorpor~ao de mudancas modemizantes nas finnas, pede resultar, em 

determinados contextos, numa conduta anti-inovativa: esforyos maiores em inovayao de processes 

podem ser postergados dado que ainda e possivel obter beneficios a partir da dotac;ao de maquinas 

e equipamentos existente. A mesma racionalidade que permeava a tomada de decis6es para a 

realizac;iio de RT parece legitimar a implementaciio de mudanc;as tecnol6gicas "brandas". 

As empresas de assessoria locais niio foram analisadas enquanto agentes difusores de 

inovacao. Em particular, nao esta disponivel nenhum tipo de informac;ao sabre grau de intervencao 

destes agentes sobre a tecnologia que transferem, ou se estas empresas geram inovac;Oes nas 

tecnologias de organizac;ao que difundem. Entretanto -de acordo com algumas opini6es colhidas em 

entrevistas realizadas durante 0 transcurso desta investigaca:o- e possivel afinnar que, em linhas gerais, 

suas recomendac;5es respondem a urn alto grau de ortodoxia quanta a literatura main stream na 

temcitica, limitando-se a adequar a implementac;iio das mesmas ao tipo de organizac;iio do cliente. 

Neste plano de implementa.c;ao, portanto, aparecem algumas operac;5es, comparciveis com operac;6es 

de debugging, de realizac;ao de alteray6es menores nas tecnologias transferidas. 

Um.a questiio interessante que se abre desta perspectiva eo fato de que, salvo excec;5es em 

alguns newcomers48
, as operay6es de reorganizac;iio sao limitadas49. Tanto o regime de relac;Oes 

trabalhistas como as culturas empresariais vigentes nas :firmas locais, e o prOprio fato do investimento 

relativamente escasso em ativos :fix.os faz com que as reformas, em si ortodoxas segundo a literatura 

disponivel, sejam heterodoxas em sua implementac;ao local concreta 

"0 processo de incorporayao de novas t6cnicas de fabricayiio avanca desigualmente, 

dificultando tambem a consecuc;ao de melhorias na qualidade dos produtos. Os newcomers 

parecem ser mais dinfunicos nesta materia. Ao contrario, os custos diluidos do equipamento, 

a tradi.;io fordista da produl;iio local, o desenvolvimento tecnolOgico desigual dos 

fornecedores e as rotinas do pessoal openirio e de condu.;io afetam nas firmas 

instaladas a ado.;3o de mudan~as radicais na concep.;io do processo de fabrica.;io" 

48Por exemplo, para sua nova planta de pick-ups, a General Motors, junto com a a~o de modernas tecnicas 

de prod~o, articulou como sindicato a introducao de urn oonvenio de trabalho ·a japonesa', com elevados niveis 

de fleXlbilidade de trabalho, premios por produtividade e poucas categorias profi.ssionais. Per outre lado, com a 

:finalidade de refer~ a rede de fomecedores locais, o que lhes permitiria diminuir o grau de integrat;ao vertical e 

de adaptar-se melhor aos requerimentos do regime automobilistico vigente na Argentina, as filiais deram alguma 

assistencia tecnica e estimularam associa¢es de fornecedores argentinas com firmas brasileiras. 

49Como se depreende do escasso nfunero da ad~o de Normas ISO 9000 (Ramos, 1994). 
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(Chudnovsky, Lopez e Porta, 1995:55). 

Em outros termos, as aplicay5es de novas tecnologias brandas parecem ser parciais, restritas na 

dimensao das muda.nyas por fatores idiossincraticos locais (para:fraseando a afirmar;a:o de Jorge Katz). 

0 resultado final parece ser urn mix entre as fonnas organizativas anteriores e a aplica<;lio fragrnentada 

das novas, aparecendo como o produto de uma operacao de technology blending. Note-se que o mix 

resultante nao e tanto "o resultado desejado", mas a "consequencia niio buscada" da mudanr;a: 

enquanto a tentativa de aplicar novas tecnologias de organizaya:o e consciente, o resultado e urn 

fen6meno auto-organizado. 

Par outro lade, deve-se notar que a aplicar;ao destas recomenday5es "ortodoxas" implicou 

uma modifica¢o do perfil das fumas mais "eficientes": urn certo grau de homogeneiz3.9ao do discurso 

empresario-adrninistrativo e do perfil organizativo das finnas. Paradoxalmente, este novo discurso 

incorpora em seu jargao o termo "inovayao". As :firmas se autodefinem inovativas por terem realizado 

operay6es de reorganizayao "branda". 

Nao deixa de ser surpreendente que, enquanto nao parece se registrar durante a Ultima d6cada 

urn aumento das interay6es entre firmas produtivas e de serviyos e unidades locais de P&D, muitas 

:firmas locais, de acordo com os trabalhos j<i citados, tomaram contato com empresas de assessoria. 

Isto e ainda mais surpreendente ao considerar o fato de que enquanto as consuhas a estas Ultimas 

empresas sao pagas, muitos dos serviyos oferecidos par unidades estatais de P&D e universidades 

niio apresentam custos iniciais, e, em termos de pagamentos par serviyos, costumam restringir a 

fixayiio de seus pressupostos a custos de insumos e de operayao. 

A nova politica econ6mica esta orientada a estimular as investimentos estrangeiros diretos 

(lED) e foi bern sucedida nesse senti do, porem, isto niio implica que exista urn reflex a, ao menos 

imediato, sobre a dinfunica tecnol6gica local. A contribuiyii.o do IED difere segundo os setores de 

aplicay!o. A introduyao de novas produtos depende, em geral, da tecnologia fomecida pela casa 

matriz. 

"Em alimentos e fundamental o aporte dos investimentos estrangeiros em marketing e 

packaging. Em alguns casas tarnb6m contribuem para fixar padrOes de qualidade. Por outre 

lado, a incidencia externa na difusiio das inovayOes organizacionais e em tecnologia de 

processo 6 vari<ivel nas distintas :firrnas. Embora em alguns casas as filiais locais parecem se 

mover com relativa autonomia e conservam a iniciativa, em outras -especialmente, naquelas 
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que datam de periodos recentes~ as casas matrizes jogam urn importante papeL [ ... ] Entre as 

manufatureiras, as maiores recursos de P&D se concentram nos fabricantes de equipamentos 

de telecomunicay6es, que buscam desenvolver niches de mercado ( centrais de computayao 

de baixa capacidade, alguns componentes eletrdnicos e certos tipos de software). Um.a destas 

firmas concedeu licenyas a casa matriz para a fabricayao e comercializayao destes produtos 

em outras filiais e realizou algumas exportay6es. 

No setor de alimentos, as duas firmas orientadas a exportac;ao sao as mais ativas nesta 

materia, desenvolvendo melhorias gen6ticas e novas produtos. No setor automobilistico, as 

tarefus se concentrarn essencialmente na adaptay3.o as condic;Oes locais dos modelos trazidos 

das casas matrizes ou da filial brasileira. Com este fun, as filiais mantem quadros relativamente 

reduzidos de t6cnicos e engenheiros. Nao aparecem contribuic;6es destad.veis nos outros 

empreendimentos pesquisados" (Chudnovsky, LOpez e Porta, 1995:56-7). 

0 gasto em atividades de P&D das fi.liais argentinas de empresas transnacionais e historicamente 

baixo: em principios dos anos 90, urn grupo de 39 filiais que operavam em diversos setores industriais 

tinham urn gasto media de P&D sobrevendas da ordem de 1%50 (Kosakoff e Bezchinsky, 1993), cifra 

apenas levemente superior a estimada para o conjunto do setor manufatureiro argentino. 

11 A participa~io das filiais locais nos gastos de P&D [das corpora~Oes matrizes] sio 

absolutamente marginais e proporcionalmente muito menores que a jit escassa participayao 

nas vendas do conjunto da Corpora¢o. Quer dizer que as filiais tern acesso ao conhecimento 

gerado nos laborat6rios das sociedades desenvolvidas, mas nao tern uma intervenc;ao ativa na 

gerac;ao de inovac;Oes maiores. Seus esfor~;os estio concentrados em atividades 

adaptativas, que por sua vez tendem a se reduzir no novo contexto da economia 

domestica." (Kosakoff e Bezchinsky, 1993:286) 

Uma serie de trabalhos sobre as estrategias das empresas transnacionais nos anos 90, entre os quais 

se destaca o produzido par D. Chudnovsky e A LOpez, pennite dar maiores precis6es sabre a 

incidencia deste tipo de empresas na dinamica s6cio-t6cnica local. 

Em contraste com a dinfunica gerada durante a primeira entrada das ET, durante as anos 60 

e 70, o impacto sabre o setor de hens de capital local foi negative 

"0 desenvolvimento de fomecedores e a diminui(:io do contelido local da produ~io em 

todos os setores onde h3. ET limitam os efeitos das atividades que se realizam nesse 

funbito. Por outro lado, na medida em que as ET recorrem basicamente a fomecedores 

intemacionais para o equipamento de suas novas plantas ou para a moderniza~;io das 

instala~Oes existentes, os fabricantes locais de m3.quinas e equipamentos nio foram 

5
<i!m um estudo sobre 39 subsidiarias durante o ano, 9 declararam que nao realizam este tipo de gastos, 24 que 

gastam menos de 2% de suas vendas, apenas 6 que gastavam mais do 2%. (K.osakoff e Bezchinsky, 1993) 
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beneficiados em geral pelo aumento do lED. :E sintorruitico neste sentido que, tanto no 

Brasil como na Argentina, a produ9ao domestica desse tipo de bens teve urn pobre 

desempenho nos anos 90" (Chudnovsky e Lopez, 1998:96-7). 

Isto e observavel em diferentes pianos relacionados com a politica de incentive a lED: liberaliza9ao 

da importa9ao de plantas tum key, privatizay6es, liberalizayao da importayao de tecnologia 

incorporada e desincorporada 

"Enquanto os produtores locais de bens de capital, o impacto dos fluxos recentes de JED 

foram reduzidos, tendo em conta a politica de livre importa~iio de bens de capital e as 

facilidades fiscais outorgadas a importa~io de plantas turn key. Na maioria dos casos 
a montagem da planta foi realizada por pessoal da casa matriz ou dos fabricantes dos 

equipamentos. Nas fumas privatizadas, as maiores exigencias de padr5es t6cnicos formuladas 

a seus fornecedores foram, em geral, atendidas por estes atraves de importay6es. Os 

fornecedores das operadoras teleffinicas ou eletricas antigamente estabelecidos, conservam 

alguns niches de produy8.o ji desenvolvidos, mas tendem a se converter fundamentalmente 

em importadores de equipamentos ou montadores de kits e subconjuntos. Neste sentido, nio 

h8 por parte das empresas privatizadas uma estrategia de desenvolvimento de 

fomecedores Iocais." (Chudnovsky e LOpez, 1998:98). 

E de destacar que os novas regula~6es n.ao previram praticamente nenhuma politica industrial ou 

tecnol6gica nesta dir~ (Chudnovsky et al, 1996). Ainda na area de produ~ao automobilistica, onde 

se implementaram instrumentos 'protecionistas' de regulayao, os produtores locais de autoperyas foram 

relativamente substituidos por fornecedores intemacionais (Porta, 1997). 

"Na Argentina, e no setor automobilistico onde parecem se realizar os maiores esforc;os de 

desenvolvimento de fomecedores. As rrl.iais estiio promovendo a associa~o de indUstrias 

de autope~as estrangeiras com fornecedores locais, atrav6s de joint-ventures ou licenryas 

e contratos de assistencia tecnica. Entretanto, o salto na tecnologia de produto e a introduy8.o 

da chamada lean procdution, mais avanyada nos novos projetos que nas firmas j<i instaladas, 

induzem uma reestruturayao muito forte na cadeia de fomecedores e na indUstria de autopeyas 

em geral que inclui, seguindo as tendencias intemacionais, a redu~io do nUmero de 

fornecedores por planta. Tanto os requisites de integraya:o nacional previstas no regime 

automobilistico como a prOpria 16gica da lean production estimulariarn a produyao local de 

autopeyas, as mudanryas recentes implicaram wn aumento das exigencias de qualidade, escala, 

custos e prazos de entrega. Neste contexte, as autop~ que j8 sio fomecedoras das filia.is 

em escaia internacional tern vantagens sobre os fabricantes locais, uma vez que podem 

j8 ter desenvo1vido e fomecido a corpora~;io as partes requeridas para os modelos 

novos. Assim se explica, em grande medida, o ingresso do lED ao setor de autop~as, em 

muitos cases atraves de urn processo deliberado de 'importa~io' de fomecedores por 

parte das f"diais. Estas circunstancias fazem que, na area onde M maiores esforyos para isso, 

a maior capacita~o tecnoiOgica nos estabelecimentos fomecedores de autope~as se esta 
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dando juntamente com urn debilitamento das capacidades empresariais locais" 
(Chudnovsky e LOpez, 1998:97). 

Frente a afirmay5es otimistas acerca da dinarnizayao da inovayao local a partir de uma mudan~ta de 

estrategia das ET, que induziria a incorporayao de esforyos locais, descentralizando as atividades de 

pesquisa e desenvolvimento nos paises com nivel profissional adequado, o estudo encontrou 

evidencias em contnirio. 0 resultado e negative tanto no plano das vinculay5es inter-institucionais 

"Em nenhum dos casos estudados nio parece que sejam importantes nem que se 

preveja intensificar os vinculos com institui(:Oes cientificas e tecnol6gicas locais, tanto 

pU.blicas como privadas, ou tampouco que existam layos significativos com outras firmas para 

o desenvolvimento conjunto de atividades de inovayao; sendo o esforyo inovativo, entao, 

basicamente intramuros, a gerayao de spillovers por esta via tende a ser reduzida" 

(Chudnovsky e Lopez, 1998:96). 

quanta ao plano intra-institucional, inserindo as filiais argentinas em tarefas de desenvolvimento de 

produtos a nivel corporative globalizado 

" ... a descentraliza(:io de atividades de inova(:io e gestio estrategica, ou a defini(:iio de 

estrategias de world product mandate, que implicam tanto urn grau de autonomia para as 

filiais como a gera~ de importantes extemalidades para as econonrias receptoras, estao 

ausentes na regiao" (Chudnovsky e LOpez, 1998:100). 

A natureza dos produtos gerados pelas subsidiarias locais nao justifica esperar maiores investimentos 

em P&D nas filiais nem uma vinculay&o com instituiy5es de P&D locais. 

"0 prOprio perfil da produ(:iio industrial futura das f'diais nio justifica a realiza(:io de 

gran des gastos de P &D a nivellocal, dado que se tratanl.: 1- de hens ou peyas fabricados 

com tecnologia de ponta e escala similar a internacional para serem destinados a exporta¢o; 

2- de transforma.y3.o de recursos naturais, para o qual tambem se pode ter acesso a tecnologia 

de ponta desenvolvida no exterior; 3- de processes de fabricayao com urn alto conteUdo de 

montagem e urn baixo nivel de integrayiio local." (Kosakoff e Bezchinsky, 1993 :286). 

Urn trabalho de R. Bisang sabre o perfil tecno-produtivo dos grandes grupos econOnricos 

locais perrnite analisar aspectos centrais de sua dinfunica s6cio-tl!cnica. A primeira caracteristica que 

sobressai e que os grupos econOmicos tambem tendem a se abastecer de tecnologia nos mercados 

externos. 0 processo de privatizay()es reforyou a tendencia a estabelecer acordos societiui.os (como 

uma das formas de capta~tao de tecnologia) com finnas de capital estrangeiro. 

" ... assirn como os produtores de azeite, varies fabricantes de papel, as sidenlrgicas e as 

petroquimicas adquiriram a 1main technology de fomecedores intemacionais na segunda onda 
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de incorpora~ao de finnas na d6cada dos setenta/oitenta, no inicio dos anos noventa o 

'catching up' das ex·ernpresas estatais tern urn alto componente de engenharia externa." 

(Bisang, 1996:450). 

A inter~ao constante com fomecedores estrangeiros implicou urn processo de learning by buying, 

que converteu os grupos econOmicos em compradores altamente qualificados 

" ... trCs decadas de opera-;iio e montagem de plantas nas firmas petroliferas, 

petroquimicas, siderllrgicas e fabricantes de papel, derivou em urn ctimulo de 

conhecimentos acerca do produto tecnoiOgico e dos agentes internacionais que permite 

uma nipida interconexio com as fontes de provisio internacional [ ... ]E. provcivel que 

nesta area se verifi.quem as maiores sinergias de operar em grandes escalas." (Bisang, 

1996:430). 

Os grupos econ6micos nao apresentarn dinfuni.cas inovativas proporcionais a dimensao de seu volume 

de neg6cios. Sua atividade inovativa se restringe a operay5es de RT quantitativa " ... estes grupos 

parecem dedicados a adapta.y3.o e otimizru;ao dos processes e/ou a os mudam;:as menores nos 

produtos" (Bisang, 1996:450). Em geral, todos os grupos econ6micos contam com pequenas equipes 

de P&D (formalizados de diversas maneiras), estes sao reduzidos (a maioria oscila entre 30 e 50 

integrantes). 

" ... a julgar pelos recursos humanos envolvidos, n3o est3o interessadas em novos 

desenvolvimentos de processos o produtos" (Bisang, 1996:450). 

Assim, Mo e arriscad.o afirmar urn baixissimo perfil inovativo para OS grupos econOmicos. Ainda o 

ritmo de mudan~a tecno16gica (mediante importa.yao de tecnologia) parece relativamente menos 

acelerado que o espenivel em uma estrat6gia de catching up 

"Nero as empresas alimenticias de primeiro nivel local nero as siderU.rgicas e/ou as 

petroquimicas em principia se encontram inseridas em desenvolvimentos de tecnologias de 

produto ou de processo situadas no terrene produtivo·experimental onde operam as lideres 

mundiais [ ... ] Inclusive, a exce~ao de urn nllmero reduzido de plantas -elaboradoras de 

cerveja, de chocolates e outra de petroquimica- inauguradas em 1992, nos Ultimos cinco anos 

nenhum grupo instalou plantas novas e menos ainda desenvolveram tecnicas ou 

produtos substancialmente distintos dos vigentes no plano internacional" (Bisang, 

1996:433). 

Durante os Ultimos anos, investiram na incorporayiio de tecnologias brandas ·de livre difusao e 

escasso requerimento de capital- com o objetivo de otimizar o funcionamento de conjunto das 

atividades das empresas dos grupos. Repetindo a racionalidade aplicada a aquisi~ de hens de 
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capital, as preferencias se voltaram para assessores ex:temos51 

" ... sempre respeitando a existencia de heterogeneidades- por diversas razOes preferem 

recorrer a agentes exOgenos a organizaf;io em vez de desenvolve-los -como em varios 

casos ocorreu no modelo anterior- internamente via sistema de prova e erro." (Bisang, 
1996:452) 

Como seria de se esperar neste contexte, o nivel de interayio comunidades de P&D pliblicas e pouco 

significative. A integ:rayao em technological frames intemacionais prevalece sabre os vinculos locais 

" ... com exce¢o de alguns casas isolados -relacionados com a petroquimica, a siderurgia e em 

menor medida o papel- nio existem contatos permanentes e de grande importincia entre 

estes conglomerados de finnas e os entes oficiais encarregados da geraf;iio/difusii.o de 

tecnologia; ao contnirio, tudo indica que para este perfil de agente econ6mico -habituado a 

operar em mercados de bens e capitais intemacionais- os interlocutores v3lidos sii.o os 

grandes fomecedores internacionais de tecnologia, varies dos quais os contam como 

s6cios em empreendimentos locais ou intemacionais" (Bisang, 1996:452). 

Os grupos econOmicos se desenvolvem prioritariamente em produc;;5es de commodities ou em setores 

dominados pelo fomecedor. Nao se interessarn par produc;;6es intensivas em tecnologia: eletrdnica, 

farmacSutica e bens de capital, setores que liderarn a din§mica econ6mico-produtiva nos paises 

desenvolvidos (Bisang, 1998). 

Em urn estudo sobre a resposta estrategica das P&MEs ao processo de abertura, Gabriel 

Yoguel (1998) afirma que a dinfunicadas P&MEs tambetn foi afetada a partir do inicio dos anos 9052
, 

em especial sabre aquelas intensivas em trabalho e conhecimento (com urn impact a negative 

destacado no caso das firmas fornecedoras de pec;;as, componentes e equipamentos de capital). 

"Por urn lado, associado a mudanyas organizacionais condizentes com urn aumento da 

produtividade e a avanyos em tecnologia de produto, uma propor.;ii.o consider3vel de 

fii'I1las industriais iucorporou m3quinas e equipamentos importados. Entretanto, dado 

que se realizaram mudanyas adaptativas menores, os equipamentos de engenharia de planta 

e de investiga~ e desenvolvimento foram se reduzindo e os esfor~os de qualifica~io de 

recursos bumanos se centraram fundamentalmente na 3rea comercial. Este conjunto de 

510s grandes gmpos econOmicos locais :fizeram uso dos serv:iyos de prestigiosas agendas internacionais. 

"Acindar contratou a Elliot Jacques, o maier especialista mundial em aruilise organizacional, para ajuda-Ia a se 
reestruturar. Perez Companc esta trabalhando com McKinsey para reorganizar seus neg6cios no pais. Algo similar 

ocorreu com Bunge e Born (consultora McKinsey), Corcemar (Holderbank Administraca:o e Assessorias S.A.) e 

com Sociedad Comercial do Plata, Atcor, CIP AL e AJpargatas". (Bisang, 1996:411) 

52
Afirmar;Qes no mesn10 sentido podem ser encontradas em Gatto e Yoguel (1994) e Yoguel (1996). 
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mudanyas afetou consideravelmente as P&MEs fomecedoras de equipamentos e 
componentes. Por outre lado, os requerimentos menores em tecnologia de processo 
associados aos fomecimentos extemos de peyas e componentes foram diminuindo as esforyos 

necessaries de engenharia domestica e o desenvolvimento de fomecedores, entre os quais as 

P&MEs industriais tinham urn papel destacado no periodo anterior a abertura" (Yoguel, 

1998:184). 

Entretanto, este impacto negative nao eliminou totalmente o estilo tecnol6gico de inovaya:o 

consolidado durante o periodo ISl Operay5es de RT e CNA possibilitaram reorientar produtos e 

processes em uma tentativa de aproximayao aos parfunetros predominantes em nivel internacional 

(Gatto, 1994, Moori-Koenig e Yogue1, 1995). 

"Em [alguns] cases, a presen.;a competitiva estimulou a adapta~io e c6pia -especialmente 

na area de engenharia de produto mais que na de processes- percebendo-se certa aproximaya:o 
aos padr5es intemacionais" (Yoguel, 1998:192). 

Segundo o estudo citado, menos de 1% das P&l\1Es argentinas sustenta uma estrattgia que 

incorpore a inova~o como um elemento constitutivo durante este periodo53 

"As firmas deste grupo possuem as caracteristicas de infonnalidade que tern os processes 

inovativos nas P&MEs, mas existe urn maier nUmero de casas que conhecem o montante 

gasto em atividades inovativas, que contam com urn impasto especifico para o 
desenvolvimento das mesmas e que tern uma equipe informal de desenvolvimento com maier 

nUmero de pessoas que a media das P&MEs (Yoguel, 1998:189). 

Apenas :firrnas pertencentes a este limitado grupo tendem a estabelecer interay5es estaveis no plano 

tecnol6gi.co com outros atores tais como centres de investig~o, clientes, fornecedores, centres de 

serviyos, consultores, etc. (Boscherini e Yoguel, 1996). Entretanto, este nao parece urn fenOmeno 

generalizado, ainda dentro desta elite, dado que urn. estudo sabre P&:MEs exportadoras nos anos 90 

afinna 

" ... chama a atenyao o desconhecimento e o baixo nivel de utiliza~io por parte dos 

empresirios P&MEs de alguns sen-i~os govemamentais de apoio a sua gestiio externa. 
[ ... ] as P&MEs argentinas exportadoras tendem a utilizar somente os incentives fiscais e 

financeiros diretos" (Gatto, 1995:34) 

5 ~m estudo sobre P&lvffis exportadoras contem afirma~Oes no mesmo sentido: "As firmas que estiio em urn 

caminho de 'excelSncia exportadora' e que explicam o grosso das exportayOes [ ... ] constituem casos isolados, pouco 

vinculados entre si e nao representativos de vantagens comparativas sistemicas e setoriais. (Moori-Koenig e 

Yoguel, 1995:34) 
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Aproximadarnente dois ter~os das P&MEs realizaram processes de racionalizar;iio e 

reestruturacao_ Em uma proporcao elevada de :finnas, este processo de racionaliza~io teve urn 

caciter indiscriminado, assinala H. Kantis (1996), que significou se desprender de importantes 

ativos intangiveis, enquanto apenas em urn nllmero reduzido de :firmas as ar;5es de racionalizayiio 

constituiram urna etapa para acondicionar seus ativos tangiveis e intangiveis para urn relanr;amento 

posterior. Os esforr;os para melhorar a qualidade de seus produtos foram escassos e tern uma 

propon;a:o muito reduzida do pessoal envo1vido em curses de capacitar;iio, refletindo-se em uma baixa 

qualifica93D de seus recursos humanos. Em algumas P&MEs, esta reestruturay1io imp1ica o abandono 

das atividades de produyiio industrial 

"Cabe destacar que urn nU.mero importante destas firmas est:i. abandonando a esfera 

produtiva e se orientando i importa~io" (Yoguel, 1998: 191). 

0 ter~o restante do total de P &MEs apresenta urn desempenho muito pouco expressivo no que se 

refere a dinfunica inovativa 

n A capacidade inovativa deste grupo e baixa, o que se manifest a no escasso grau de 

formalizacao escrita de procedimentos, na inexistencia de urn grupo -inclusive informal

dedicado a desenvolvimentos e esforyos de capacitar;iio e de busca de qualidade limitados" 

(Yoguel, 1998:191). 

Finalmente, outre fenOmeno que afeta a dinfunica inovativa local se destaca 

" ... recentemente, algumas das empresas de melhor posicionamento competitivo estio 

transferindo a totalidade ou parte de sen capital a firmas de maior tamanho, em geral 

transnacionais" (Yoguel, 1998:194). 

Trata-se, precisamente, de empresas pertencentes ao primeiro grupo, o mats inovativo_ Sua integrayao 

a grupos econOmicos locais ou a corporay5es transnacionais implica a passagem de uma situayiio 

inovativamente dinfunica a outra de menor autonomia e dinarnismo. Como foi o bservado previamente, 

OS conglomerados Jocais apresentam trajet6rias s6cio-t6cnicas vinculadas diretamente a importar;W 

de tecnologia e as filiais se restringem a estrat6gia da corporayao, que nao inclui desenvolvimentos 

1ocais em sua trajet6ria inovativa. Em outras palavras, os inovadores P&MEs locais bern sucedidos 

sao (ou podem ser) reconvertidos em unidades produtivas tecnologicamente passivas. 

0 impacto das politicas de privatiza~o sabre a dinfunica s6cio-tt~cnica das ex-empresas 

estatais tamb6m foi significative_ 
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As atividades de grande parte dos laborat6rios de P&D existentes, que durante d6cadas 

acumulararn conhecirnentos tecnol6gicos, forarn interrompidas. Em alguns casas, as instala~Oes foram 

cedidas ao estado que, par sua vez, as deixou a cargo de institui~Oes universitarias ( ainda que sem 

acompanhar a concessiio de recursos para sua manuten~ao e funcionamento). Em outros, as unidades 

de P&D foram, simplesmente, desmanteladas. 

"As tarefas de investigayiio, desenvolvimento e engenharia de produto sao de muito escassa 

envergadura em ambos conjuntos de finnas. Entre as privatizadas, apenas uma das empresas 

teleffinicas mantem urn laborat6rio de P&D, nio vinculado ao departamento respectivo 

da casa matriz, para atender alguns problemas operatives." (Chudnovsky, LOpez e Porta, 
1995:56-7). 

Dado que estas empresas constituiarn o principal interlocutor das unidades pU.blicas de P&D, os 

efeitos das privatiza~Oes sabre a intera.y3.o pesquisa local-produ~iio siio particularmente significativos 

em termos sistSmicos. 

As regula~Oes incluidas nas licita~Oes obrigavam a inser~iio de s6cios estrangeiros 

encarregados dos aspectos tecnol6gicos dos cons6rcios emergentes. Isto limitou o aproveitamento 

da aprendizagem tecnol6gica acumulada pelos s6cios locais, em alguns casas fornecedores das 

empresas privatizadas 

"Alguns grupos integrantes dos atuais cons6rcios tinham participado na constru~io e 

manutem;io de algumas das instalat;Oes a ser privatizadas. Em sua percep~ao, urn 

contrato de assistSncia tecnica corn operadores estrangeiros tinha sido suficiente para suprir 

sua falta de experiSncia. De acordo corn os documentos, ao contritrio, designaram a maioria 

das a~Oes de controle, a gerSncia geral e o controle tecnico da opera~iio. Par isso, 

argumentam ter restringido seu processo de aprendizagem e debilitadas as 

possibilidades de novas opera~es -no pais on no exterior- a partir da experiencia 

adquirida na empresa privatizada. (Chudnovsky, Lopez e Porta, 1995:46) 

A partir da privatiza~ao, cresceram fortemente as importa~Oes de equipamentos, insumos e 

serviyos tecru.cos, alterando-se a estrutura de fornecedores do setor. Esta mudan~a nao irnplicou, ern 

contrapartida, spin off algum, dado que, em geral, o ingresso de novas fornecedores estrangeiros niio 

implicou transferSncia de know how aos fornecedores locais (Chudnovsky, L6pez e Porta, 1995). 

As principais mudanyas tecnol6gicas realizadas foram feitas mediante a introdu~ao de 
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tecnologias brandas54 

"Os novos proprietarios introduziram mudan~as dr.:isticas de gestio nas empresas de 

servi~os pllblicos. Comeyaram a aplicar modernas tecnicas organizativas e incorporaram 

massivamente equipamentos e retinas de informatizay3.o e modemos sistemas adrninistrativos, 

com o objetivo principal de reduzir custos e maximizar as receitas. Neste sentido, os 

departamentos de compras e subcontratay5es e de cobranyas a clientes foram as areas mais 

alteradas. Em geral, foram incrementados os niveis de produtividade por pessoa ocupada, 

principalmente como resultado da reduyao inicial de pessoal e, em menor medida, pela 

aplicayao de novas tecnicas de gestae. Em alguns casos, estas induziram a uma melhor 

qualidade do servi9o." (Chudnovsky, Lopez e Porta, 1995:54 ). 

Os fatores que favorecem a globaliza.yao do mercado mundial parecem atentar, ao mesmo 

tempo contra a realizayao de operay5es de RT e CNA. 

a) apariyiio de mercados extemos relativamente mais homog&leos, como resultado da diluiyao de 

diferenyas nas demandas nacionais e a acei~ao de hens padronizados com caracteristicas universais. 

A padroniza.yao atenta contra a diferenciayao de produto -gerada mediante atividades formais de P&D 

ou pela prOpria dinfunica de operay6es de RT qualitativa-, e contra a c6pia com modifi.cay5es da 

CNA. Os consumidores e usuiui.os participam deste processo ao desviar a demanda a favor de 

produtos importados "originais" ou normalizados. 

" ... a possibilidade de graus crescentes de globalizayao da produyao requer uma especializaya.o 

em produtos compativeis tecnicamente com os padrOes internacionais. desta forma tende-se 

a reduzir a brecha anterior nas tecnologias de produto, no momento em que se 

minimizam os esfor~os de P&D prOprios, vinculados ao desenvolvimento de algum novo 

produto ou processo ou a adapta~o de tecnologias estrangeiras." (Bisang et al, 

1996:206). 

b) reduy3o crescente, a partir dos anos 50, das barreiras ao comercio de manufaturas. Nos anos SO, 

os programas de ajuste econOmico em paises endividados favorecerarn este processo, tanto por 

desmantelar ou reduzir seus aparatos protetores como por adotar modelos mais voltados a 

exporta.ya.o. Sobre a adoc;:ao de modelos para incentivar exportayiio, e interessante consignar que a 

5 ~este terrene ·assinalam D. Chudnovsky, A. L6pez e F. Porta (1995)- e dificil discriminar claramente qual 
foi a contribuiyaD especifica dos sOci.os estrangeiros as melhorias tecnico--organizacionais alc~adas. No caso do 
serviyo de telecomuniC(l96es, os operadores estrangeiros facilitaram a di:fi.J.sa.o das novas tecnologias disponiveis 
atraves do aport.e de pessoal com experiencia. Nos outros setores, na ausencia de inova¢es tecnol6gicas 
signifi.cativas, os operadores estrangeiros centraram sens aportes na sequencia de investimentos, automatiza900 de 

tarefas e melhoras de eficiencia. 0 aporte parece ter sido excessivamente limitado em relaQ3o ao objetivo de ativar 
a mudan~a tecnol6gica, que justificou a exigencia da presenya de operadores intemacionais nos cons6rcios. 
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resposta a favor da exportayao de commodities parece ter implicado urn downgrading das operac;:Oes 

de RT (perda de import§ncia relativa daRT qualitativa) e uma penia de sentido das opera¢es de 

CNA. Dado que o setor e intensive em escala, os prograrnas de abertura funcionaram a favor dos 

fomecedores de tecnologia, estrangeiros. 

c) melhora significativa e diminuiyiio dos custos dos sistemas de comunicay6es e transportes, 

favorecendo o estabelecimento de novas formas de organizayao da produyiio em escala intemacional. 

lsto foi acompanhado par uma mudanya nas estrat6gias produtivas de empresas transnacionais, 

buscando obter vantagens comparativas mediante a especializayiio e complementac;:ao de plantas 

situadas em paises diferentes. Ao se alterar o padrao da lSI, as flliais de transnacionais que orientavam 

sua produyiio ao mercado interne, realizando operay6es de RT para adaptar sua dotayiio tecnol6gica 

as condic;:5es locais especificas, abandonavam esta conduta, a favor da norrnalizayao a escala 

internacional de suas tecnologias de produto e processo e da padronizac;:iio de seus crit6rios de 

qualidade. 

d) intense processo de liberalizayiio das importac;:5es e a gerayao de politicas de lED (programas de 

ajuste, compensayiio da reduyiio do lED e aumento da divida externa). Isto se retroalimenta com a 

opera¢o em escala global das transnacionais. A verticalizar;:ao da produyao, !Ogica pelas limitac;:Oes 

do mercado de fomecedores do processo de industrializac;:ao tardia, e agora abandonada em favor de 

facilidades para a aquisiyao de insumos e componentes no exterior. Otimiza-se a matriz insumo 

produto mediante importac;:Oes. 

e) exi.gencia de acesso a por¢es do mercado mundial para amortizar gastos crescemes em P&D (par 

ex. no setor telecomunicar;:Oes calcula-se que o custo de desenvolvimento de uma nova central requer 

controlar de 6% a 100/o do mercado mundial [Barrus et al, 1985]). Esta aJterayao adquire diferentes 

dimens6es. Por urn lado, aumenta a pressiio das "empresas inovadoras" para que seus direitos de 

propriedade intelectual sejam respeitados ( o direito de propriedade aparece aqui como uma forma de 

reserva de mercado). Como resultado desta pressiio, sao feitas mudanyas legais que atentam contra 

a realizayao de CNA Par outro lado, os gastos crescentes em P&D tomam crescentemente irracional 

a realizay3o de a\X)es de RT qualitativa como forma de obtenc;:ao de market share em mercados locais 

abertos ou em mercados intemacionais competitivos. 

A nova legislayiio de patentes (de 1995) parece atentar, em principia contra a realiza¢o de 
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operac5es de CNA e consequente RT 

" ... pode-se dizer que a nova ordem da propriedade intelectual que [as paises industrializados] 

prop5em tende a promover a difusio das inova~Oes por meio do comercio -em vez do 

investimento estrangeiro direto ou a licenca de tecnologia- e a limitar os caminhos de 

desenvolvimento tecnol6gico imitativo seguidos com sucesso par varies paises." (Correa, 
1989:1077). 

Assim, ao menos em parte, os efeitos favoniveis a inovacao que poderia implicar a abertura parecem 

ser irnpedidos pela inibic;io legal. A estrategia de fast second com CNA, teni menos espaco no futuro, 

a partir da vigertcia dos acordos de com6rcio do GATT. 

" ... as mudan~ no sistema legal dificultariam em grau crescente as estrategias baseadas 

na imita.;io, quer dizer, no segmento das empresas lideres mediante uma rcipida e eficiente 

absorcao e adaptaca:o das inovay6es introduzidas por estas. Assim, sera muito mais dificil 

percorrer urn caminho de atualizaya:o tal como seguiram com exito Japao e alguns paises em 

vias de crescimento. [ ... ]A reforma proposta do sistema de propriedade intelectual tende a 

estabelecer limites mais estreitos para [a difusao tecnol6gica] a fim de impedir ou atrasar o 

surgimento de competidores potenciais. Urn acesso mais dificil aos resultados do avan~ 

tecnol6gico 6, pais, uma das consequencias previsiveis das reformas. Ainda nos casas de ter 

acesso a tecnologia, isso traria urn maier preyo, expresso em regalias, honorarios, etc." 

(Correa, 1989:1080) 

3.3.4. Sintese: 

:E possivel diferenciar tres periodos na dinamica s6cio-t€:cnica local entre os anos' 70 e os anos 

90. Uma primeira (1970-1978), em que as dinfunicas inovativas dos produtores locais (nacionais e 

transnacionais) se ampliaram e se aprofundaram mediante operay5es de RT quanti e qualitativa e 

CNA Estas opera.yOes sao generalizadas nos distintos setores. Uma segunda (1978-1990) em que se 

produziu uma interrupyao na curva de aprendizagem, urn downgrading das operac5es de RT 

qualitativa -agora apenas ativa em alguns setores especifi.cos- e uma restriyao das operay5es de CNA. 

A desindustria:Jizayao registrada no periodo parece ter implicado urna perda de skills e conhecirnentos 

tecnol6gicos acurnulados nas :firmas. Finalmente, uma terceira (1990-1995) ern que as condutas 

tecnol6gicas se diversi:ficaram, nao apenas por setor mas tamb6rn por ernpresa. Ern linhas gerais o 

downgrading das operay5es de RT continua e a realiza~ao de CNA se toma irracional. As formas 

de intervenc;ao dos atores locais sabre a dotayao tecnol6gica parecem ter diminuido, tanto em termos 

quantitativos como qualitativos, a favor da importacRo de tecnologias, partes, componentes e insumos 
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par parte das finnas locais e a transferencia intramuros por parte das empresas transnacionais. 

"A nivel tecnol6gico, existe uma maior preeminencia da ado~o de tecnologias externas 

em detrimento de alguns esfor~os adaptativos e/ou de gera~io prOpria de novos 

produtos ou processus. No §mbito de alguns processes de integra~iio a redes externas de 
produyao, isso pressupOe uma brecha menor em termos de tecnologias de produto, mas uma 

perda significativa na gera~io de capacidades domesticas. Mesmo assim, ainda que se 

verifiquem investimentos em ativos fixos e incorpora~io de tecnologias 'brandas', o 

equipamento e as fonnas de organiza~io ainda respondem substantivamente aos 

parametros de decadas atras." (Bisang et al, 1996:204). 

Porem a atividade intrafinna, motor da inova~tao local desde os anos 30, parece ter diminuido, 

niio parecem ter se registrado mudan'taS que confinnem uma hip6tese de aumento de operar;:Oes de 

P&D extrafinna que impliquern urn upgrading da intera~tiio entre empresas e unidades de P&D. 

Portanto, da perspectiva dos atores tecnol6gicos vinculados a produ~tao de hens e servi.yos, 

parece possivel afirmar uma diminui~tiio, tanto quantitativa como qualitativa, da dinamica inovativa 

na Argentina. 

"Em sintese, no contexte de uma heterogeneidade de condutas, as finnas tendem a modelar 

urn comportamento tecnol6gico parecido ao abastecimento extemo, com uma maior 

capacidade de negocia~io e conhecimento inicial, a desmontagem das equipes para 

desenvolvimentos com maior participa~io local e uma revalorizayao dos aspectos 

organizacionais, niio apenas na produyiio, mas tambem na comercializayiio e as finanyas" 
(Bisang et al, 1996:208) 

Contudo, existem exceyOes que escapam a tendCncia ao downgrading -par ex.: produ~tiio de 

instrumental de usa medico, de radiois6topos, engenharia genetica aplicada- estas nao tiveram uma 

repercussiio sistemica suficiente para alterar a tendSncia da dinfunica inovativa geral. 

Este downgrading na din§mica inovativa niio deve ser con:fundido com urn downgrading na 

capacidade produtiva local. De fato, em alguns setores e firmas e possivel encontrar uma correla~o 

entre aumento da capacidade produtiva e diminui~tiio do grau de interven~tiio local sabre a dot3'tao 

tecno16gica. 
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3.3.5. Alguns aspectos das empresas produtoras de hens e servi~os relacionados a dinimica 

sOcio-tecnica 

3.3.5.1. Estilo tecnolOgico de inova~io 

A consistencia, acumulayao e intensidade das ay5es de R T e CNA parecem constituir urn 

estilo tecnolOgico de inovaya:o particular dos atores tecnol6gicos locais. Por outro lado, tal estilo se 

mostra hegem6nico durante o periodo de vigencia da lSI de acordo com o apresentado pelas fontes 

secundiuias analisadas. Em comparayao, outras fonnas de gerar inovay5es, via realizay[o de esforyos 

intra-planta em unidades funcionalmente diferenciadas de P&D ou atraves de ay5es de cooperayao 

comunidades de P&D extemas as firmas parecern rnuito menos significativas. Portanto, RT e CNA, 

durante decadas, e de forma crescentemente generalizada, parecern ter sido as fonnas locais mais 

usuais de inovar. 

Este processo, entretanto, na:o pennanece constante ao Iongo do periodo analisado. As 

aberturas comerciais e as mudanyas nos mecanismos de regulayao parecem ter afetado direta e 

indiretamente sua evolw;ao em mUltiplos sentidos e diferentes pianos. Alguns destes fen6menos -os 

mais imediatos a tecnologia em sentido restrito- se observarao a continuayao, enquanto outros -de 

natureza mais complexa- ser[o apresentados ao Iongo do capitulo 6. 

3.3.5.2. D(IWngrading das trajetOrias inovativas 

Sea RT e a CNA constituem o estilo tecnol6gico dominante da inovayao local durante o 

periodo substitutive, sua incidSncia parece se reduzir a medida que mudam as regras do jogo em 

:fu.n93o das mudanyas na politica econ6mica. Menos atores parecern estar diretamente implicados em 

atividades inovativas, frente as altemativas que oferece o novo sistema de premios e castigos. A 

inovayao -em geral, e mediante RT em particular- parece ter menor relev8ncia na estrategia das 

:firmas. Nao apenas porque, de forma direta, e possivel adquirir tecnologia incorporada e assessoria 

para muda.nyas em tecnologia branda, mas tambem porque a prOpria atividade produtiva na indUstria 

e afetada tanto pela concorrencia corn produtos acabados importados como pela prioriza~o de 

aspectos financeiros e comerciais sobre os estritamente produtivos. 

Portanto, parece que o fen6meno de inovaya:o por RT e CNA se apresenta menos extendido, 

em termos topol6gicos. Desaparecem :firmas que baseavam sua trajet6ria tecnol6gica em opera¢es 
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de RT qualitativa crescentemente complexa, ou passam do setor secundario ao de serviyos como uma 

estrat6gia de sobrevivencia. Outras firmas se reconvertem em usuaries passives_ Outras, diminuem 

a incidencia relativa daRT, priorizando a aquisiyao de novo equipamento. Em linhas gerais, aRT 

qualitativa parece mais afetada pelas interac;Oes geradas pela mudanya. 

Ao mesmo tempo, e vinculado com este Ultimo aspecto, e perceptive! urn downgrading dentro 

do prOprio estilo tecnol6gico. Embora as operayOes de debbuging continuem sendo necessarias para 

adequayOes menores das plantas produtivas e os produtos as condiy5es locais e as operayOes de RT 

quantitativa ( especialmente, de prolongayao da vida Util dos equipamentos) pemritem a sobrevivencia 

de P&MEs e grandes empresas em decadencia, e ainda • no caso destas Ultimas, permitem sua 

adequa~ a niches de mercado mediante operay5es de downsizing, o alcance das operay5es de RT 

qualitativa se ve restringido em sua prOpria racionalidade. 

Na substituiyao de atores econOmicos dinamicos, aumenta a importfutcia dos setores menos 

intensives em tecnologia, e, simultaneamente, diminui -em termos absolutes- a importfulcia dos 

setores intensives. Assim, existem menos oportunidades para intervenyOes tecnol6gicas locais. Ao 

mudar a racionalidade empresarial, para se adequar ao novo cenfuio de regulay5es (com os 

epifenOmenos que isto implica) se acentuam os aspectos inconvenientes e se reconfiguram as matrizes 

de cB.lculo custo-beneficio, diminuindo as 'oportunidades' para RT e a CNA. Tudo isto sem fazer 

men~ aos fenOmenos de produyao integrada em escala intemacional, nem a processes de adequayao 

a globaliz~ao (de maier presenya no imagirnirio local a partir da segunda abertura). 

Certas soluyOes no plano inovativo participam assim -paradoxahnente em relayao il.s 

afirmac;Oes da economia neoclB.ssica- de uma racionalidade que atenta contra a implementayao de 

mudan1"'5 tecnologicas geradas a nivellocal. Se o desafio e a integra~o ao mercado globalizado, as 

ac;Oes que implicam diferenciaya.o nao apenas sao consideradas mais arriscadas, mas trazem ainda 

incorporados custos futures (por exemplo, ao impelir urn caminho onde a diferencia~o conduz a 

crescente incompatibilidade ). 

3.3.5.3. lntegra~o em technlogical frames aiem das fronteiras 

Pelo contrB.rio, na abertura e 'racional' -muito mais que durante a ISI- a integrayao no main 
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strecon tecnol6gico55
• A incorpor~ao e o uso de eficientes tecnologias jci comprovadas, disponiveis 

no mercado pemritem a incorporaylio a urn fluxo de informayao e equipamento que viabiliza 

estrat6gias de exportayiio a curta ou m6dio praze. Sao precisamente as firmas mais dinfunicas -em 

termes produtivos- as que adotam esta conduta passiva -em termos tecnol6gicos. 

lsto implica que as :firmas locais mais dinfunicas tendem a se incorporar a technological frames 

cuja dinfunica nao as considera como usuaries ativos, nern as torna participantes dos grupos sociais 

relevantes que determinam a configurayao (shaping) da tecnologia gerada. Pelo contnirio, nesta 

racionalidade a 'passividade', a 'niio criatividade tecno16gica' passa a ser uma virtude, parque evita os 

custos de oportunidade de inovay5es unilaterais. 

Como contrapartida, esta integrac;ao a redes intemacionais de mudanc;a tecnol6gica irnplica 

a desintegra¢o das redes locais (que, ainda que pregressivamente mais densas, eram fritgeis durante 

e periodo substitutive). Integradas como fomecedores ou providas par estas redes, as empresas locais 

tendem a relegar as relac;5es usuario-predutor a nivellocal, com efeitos negatives evidentes sabre 

potenciais processes de learning by interacting. Mas, par outro lado, como uma profecia 

autocurnprida, o prOprio processo de globalizayao tende a premiar este comportamento. Assim, a 

produyiio de commodities -segundo parfunetros de qualidade intemacionais- se apresenta, ao menos 

a curta prazo, como uma conduta empresarial viitvel. 

As pr6prias facilidades de irnportac;ao de equipamentos, peyas, componentes e material para 

reposiyao tomam pouco racional a diferencia¢o de produtos e, fundamentalmente, de processes. Os 

custos da adoylio de urn estilo tecnol6gico de inovac;ao baseado na RT se multiplicam neste plano -

precisamente urn dos pontes nodais da racionalidade que justificava as operac;Oes de R T- porque com 

a abertura o c3lculo custo-beneficio se inverte: deixa de ser 'a maiores custos de manutenc;lio, maior 

diferenciac;lio par aplicar RT', para passar a ser 'a maior diferenciac;ao par RT, maiores custos de 

manutencio'. 

A realizac;lio de operac;5es de CNA foi ainda rn.ais afetada. A participac;lio em mercados 

abertos implica a aceitac;lio de novos mecanismos de regula~o e controle (de patentes, marcas, 

copyright, etc.), dentro dos quais a CNA passa a constituir urn inconveniente. Por outre lado, no caso 

55Tal integra~o de fate existia durante a lSI. Mas a realizayao de ope~Oes de RT e CNA outorgava certo grau 

de autonomia relativa aos atores tecno16gicos locais. 
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argentino a maier parte das export3.96es estio conformadas por mat6rias primas e commodities, que 

implicam exatamente o contnirio da racionalidade que justifica a realiza~Y1io de operayOes de CNA: 

no territ6rio dos produtos indiferenciados, a operayRo de 'c6pia corn alteray6es' orientada a mercados 

extemos nio tern sentido. 

Finalmente, 6 necessaria ter em considera~Ylio que a abertura e desregula~Yiio dos mercados 

locais significou tamb6m a viabiliza~Y1io de operayOes de licenciamento de marcas, joint ventures, 

franchising, etc. A existencia destes mecanismos toma relativamente irracionais ( exceto para 

pequenos nichos do mercado local) a realizayiio de CNA: para que investir esforyos na realizayio de 

operayOes de RT para CNA se 6 possivel ser beneficiario de uma transferencia direta de tecnologia? 

Nesta dinamica s6cio-tecnica, os pr6prios processes de learning by buying, surgidos durante 

o periodo substitutive a partir da qualificayao tecnol6gica dos seletivos e austeros compradores locais 

se torna, paradoxalmente, prejudicial para a inovayiio local. Os layos com fomecedores internacionais 

de qualidade, gerados durante a fase de aprendizagem, tornam ainda mais irracionais as tentativas de 

diferencia~Yiio tecno16gica. 

Nesta racionalidade, e 16gico que o estilo tecnol6gico baseado em RT e CNA sofi-a uma perda 

de importancia relativa. Mas, tamb6rn nota-se que isto nao da lugar a urn novo estilo tecnol6gico de 

inovaya:o, mas a substituiylio da iniciativa inovativa local por urn estilo de mudanya tecnol6gica 

baseado no desempenho dinfunico como comprador no mercado intemacional de tecnologia. Uma 

vez integradas as firmas nestes technological frames, a dinfimica s6cio-t6cnica dificilmente e 

reversivel. Uma vez incorporados os parfunetros das best practices intemacionais, a racionalidade 

tecno-produtiva deixa de ser relativamente autogerada, passando a aceitar como born' e 'possivel' o 

padrao 'globalizado' -que, na realidade, se auto-realiza ao se constituir esta racionalidade como 

ideologia dos tomadores de decisOes locais- e a julgar como 'indesej<ivel' e 'invi<ivel' -ou, ao menos, 

'excessivamente arriscada'- todo tipo de pnitica alternativa. 

3.3.5.4. CorrelafOes e isomorfismo 

:E possivel encontrar assim uma forte correla¢o entre 'protecionismo comercial, verticalizayao 

de processes e produtos substitutivos', por urn lado, e 'politicas de abertura, desverticalizayio de 

processes e importa~o insumos e peyas', por outre. Mas, nota-se que isto nao implica, no sentido 
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colocado pelas diferentes vers6es da teoria da dependencia, uma vinculayao necessaria e suficiente. 

Em outros termos, o caso argentino nao pode ser lido como uma con:firmayao das afirmay6es tecno

produtivas da teoria da dependencia. 

Embora seja possivel imaginar comportamentos alternatives -de fato historicamente realizados 

tanto durante a implementayao de politicas lSI como em vigSncia de politicas de abertura em 

diferentes paises subdesenvolvidos de industrializayao tardia- a explicayao da din.irnica sOcio-tecnica 

local nao pode se basear sUnplesmente nesta correlayao, convertendo-a em uma relayao causal. Mas, 

ao mesmo tempo, a correlay3.o parece ter tal consistSncia que nao parece possivel deixil.-la de lado 

rapidamente, pelo simples fato de ser isom6rfica com uma teorizaya:o fora de moda. 

3.3.5.5. Impacto da abertura sobre os processos interativos intraplanta 

Da perspectiva do modele interativo chain-linked, e possivel distinguir alguns fenOmenos 

particularmente chamativos, que perrnitem amp liar a percepr;ao de processo de downgrading: a) as 

inovayOes intramuros -de tipo RT e CNA- realizadas durante o periodo substitutive (e 

posterionnente ), nao significaram a necessidade de nenhum contato com a pesquisa. Os problemas 

de ordem tecnica surgidos durante a concepyao e experimento nio promoveram assim a pesquisa em 

engenharia e ciencias, como preve o modele, b) uma vez que as finnas praticavam R T comeyavam 

a surgir, ai sim como sup5e o modele, circuitos feed-back de adequayao dos produtos a demanda 

percebida, o que resultava em novas operay6es de RT, c) a diferenciaya:o de uma clara vincula):ao 

entre demanda potencial e realizayiio de RT e problematica. A racionalidade pragmatica do RT parece 

reduzir essa visao prospectiva a 'evidencia' de uma demanda efetiva. 

Este terceiro aspecto e central para a compreensa.o do spirit inovativo 'limitado' do periodo 

substitutive. Se tivesse existido, por urn lade, uma ideia de viabilidade de responder a demandas 

potenciais e, por outro, se fosse considerada a necessidade e convenifulcia de gerar inovay6es locais 

para responder a esse desafio, teria-se iniciado, provavelrnente, uma dinfunica inovativa diferente, 

caracterizada por outros estilos tecnol6gicos de inovac;:ao. 0 pragmatismo aparece refletido de duas 

fonnas, aRT e suficiente para as demandas efetivas de curto prazo, o cenario de demanda nao 

justifica realizar maiores esforyos que aRT. A CNA, por outro lado, permite a adequac;:a.o da 

produ<;ao local, mas nio a demandas potenciais locais incertas, mas a demandas efetivas nos mercados 
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de paises desenvolvidos e a sua extensi'io certa e viii. vel ao mercado -cativo e emulador- local. 

A partir da primeira abertura comec;am a ser quebradas os circuitos curtos do processo 

inovativo intramuros. As inova96es de processo si'io substituidas pela adquisi9i'i0 de novas 

equipamentos, ao passo que a intemacionaliza~ das relay6es user-producer tomam as interveny6es 

locais mais problemilticas. Por outre lado, a percep9i'io de mercado potencial se reconfigura. Ja nao 

se trata do mercado cativo da lSI, mas da constante apariyiio de novas produtos, a urn ritmo e 

intensidade que excede a capacidade de resposta do RT e a CNA. Claro que isto tampouco implicou 

a necessidade de algum cantata com a pesquisa. Note-se, neste sentido, que as fi.rmas locais niio tern. 

contatos sigrtificativos com nenhum centro de pesquisa local, ou mesmo intemacionaf6
. Ao passar 

de 'inovador limitado' a 'uswirio passive de tecnologia importada', mostra-se irracional a preservayiio 

da dinfunica anterior, e os acervos acumulados durante a mesma. Fases completas -diferenciadas no 

modele chain linked- si'io desestimuladas ou reduzidas a sua expressiio minima. A presenya do 

fornecedor externo viabiliza esta escolha sem trazer maiores custos para a firma. Ao contnirio, em 

muitos casas se produzem significativos saltos na produtividade e/ou a qualidade, fato que 

"convalida" a racionalidade que levou a alterayi'io da estrategia de mudanya tecnol6gica. 0 

downgrading da dinirnica inovativa niio e, neste sentido, seniio a reificayiio do 11realismo pragmatico" 

dos produtores locais; o mesmo, por outre lade, que levou a extensi'io e intensificayi'io das operay6es 

de RT e CNA do periodo substitutive. 

56
Colocat;ao que, por si s6, bastaria para problematizar qualquer argumento baseado na inadequa<;:iio da oferta 

das instituiyOes locais de P&D. 
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3.4. As institui~Oes de P&D, as Universidades e a dinimica inovativa 

3.4.1. Antecedentes do complexo de C&T argentino 

Nos anos 30 e 40 foram criadas diversas instituiy5es cientificas e tecnol6gicas como a 

Associayao Argentina para o Avanyo da CiSncia em 1935, o Institute de Biologia e Medicina 

Experimental e o Institute Tecnol6gico do Departamento de IndUstria e Comercio em 1945, o 

Institute de Investigl!I'M Biol6gica em 1947 (Myers, 1992). Em linhas gerais, o grosso dos esfor,os 

tecnol6gicos esteve associado a il.rea do Ministerio de Defesa em ay6es que conjugavam as ideias de 

auto-suficiencia para a defesa e uma forte ingerencia do poder militar na esfera produtiva (Bisang, 

1995). 

No plano agropecufuio, a preocupay8.o por incrementar a produtividade atraves das melhorias 

tecnol6gicas reconhece tres antecedentes importantes desde inicios dos anos quarenta: o Institute de 

Solos (1943), o Institute de Microbiologia (1944) eo Institute de Fitotecnica (1945) (Cereijido, 

1992; Gutierrez, 1991; Oteiza, 1991). As primeiras iniciativas na area energetica foram realizadas sob 

a 6rbita do Ministerio de Defesa, no Centro Nacional de Radiayao At6mica e, posterionnente, com 

criayao a Comissao Nacional de Energia At6mica em 1950. 

Este processo de gerayao de instituiyOes continuou nos anos 50. Ern 1951 criou-se o Institute 

Antartico Argentino, e o centro para a investiga.y3.o Cientifica e T ecnol6gica das F oryas Armadas tres 

anos depois. (Adler, 1987). No funbito do MinisU:rio da Educayiio, criou-se. em 1950, uma Direyao 

Nacional de Pesquisas Tecnicas e, em 1953, urn Departamento de Pesqlllsa em Ciencia e Tecnica 

(Cereijido, 1992; Bisang, 1995). 

Historicamente, as preocupayOes pelo tema tecno-produtivo no plano mdustrial se resolveram 

atraves da a¢o das empresas estatais ou de organismos especificos dentro da Adnunistrayao PUblica. 

Neste Ultimo caso, em 1949 criou-se a Direyiio Nacional de Materias Primas e. urn ano mais tarde, 

a Direyao Nacional de Indllstrias, dependente do Ministc€:rio de Comercio e IndUstria. Na direya.o 

acima referida :funcionava o Institute Tecnol6gico. 

Deste panorama se depreende uma caracteristica do perfil institucional argentino ate fins da 

decada de 50: as instituiyOes eram de car<iter ad hoc, destinadas a atividades especificas, em certo 

sentido 'rnissa:o-orientadas'. Outre aspecto significativo e a fragmentw;:ao da estrutura desses 

institutos: diferentes ministerios, secretarias e direy5es geram distintas instituiyOes destinadas a 

255 



realizayao de atividades de pesquisa e desenvolvimento. Estrutura fragmentada e car3.ter 'misslio 

orientada' sao aspectos complementares de urn mesmo fen6meno: a existencia de mUltiplas tentativas 

dispersas que revelam a percepyao local da necessidade de contar com instituiy6es de C&T. 

Todos estes esforyos desembocaram no final dos anos 50 em quatro instituiy6es que, junto 

com as universidades nacionais, constituiram o eixo central do complexo nacional de C&T: 1955, 

Comissao Nacional de Energia At6mica (CNEA); 1956, Institute Nacional de Tecnologia 

Agropecuana (INTA); 1957, Institute Nacional de Tecnologia Industrial (INTI); e 1958 -Conselho 

Nacional de Investigay5es Cientificas e Tecnol6gicas (CONICET)-. (Oteiza, 1992, Chudnovsky e 

LOpez, 1996; Bisang, 1995). Estas agencias experimentaram urn periodo de r3.pida expansao e 

consolidayao institucional ao Iongo dos anos 60 e inicio dos anos 70 (Katz e Bercovich, 1993)_ 

0 uso do tenno 'complexo' nao 6 inocente. Enrique Oteiza cunhou o termo para fazer 

refer&lcia a inexist&lcia de uma ligayao e de uma dinfunica inter -institucionais que legitimasse falar 

de uma'estrutura' ou urn 'sistema' local de C&T. 

" ... nio queremos usar, por outro lado, o termo 'sistema' para nio atribuir car3.ter 

sistemAtico a urn conjunto de atividades mal e pouco articuladas entre si e com o resto 

da sociedade" (Oteiza, 1992:11). 

Nesta seylio sera analisada a atividade desenvolvida pelos institutes de pesquisa e 

desenvolvimento e as universidades, instituiy6es que, ao menos em teoria, constituem urn elemento 

chave na integray3.o de urn ambiente fuvora.vel a inovayao. Para isso, serao realizados dois exercicios, 

seguindo uma via indutiva. 0 primeiro consiste na ancilise da trajet6ria das principais instituiy6es 

argentinas de C&T, a fun de observar, em particular, o nfvel de interayiio alcaoyado entre as unidades 

de P&D e as produtivas, da perspectiva das primeiras. 0 segundo e uma ancilise do conjunto de 

instituiyOes, tomando em considerayao informay6es quantitativas que cobrem o periodo 1970-1995, 

para tentar definir alguns fen6menos caracteristicos da dinfunica s6cio-t6cnica das instituiy5es de 

C&T argentinas. 

3.4.2. Ana.J.ise da trajet6ria das principais instituii;.Oes argentinas de C&T 

3.4.2.1. Instituto Nacional de Tecnologia Industrial (INTI) 

3.4.2.1.1. Descri~iio 
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0 INTI foi criado em 1957. Suas funy6es sao, segtmdo o decreta de cria.yao (Decreta-Lei No. 

17138/57): 

"a) realizar pesquisas e estudos com a finalidade de aprimorar as t6cnicas de elaborayao e 

processo de mat6rias primas e desenvolver o usa de materiais e materias primas de origem 

local, au seu uso mais econOmico, e o aproveitamento de subprodutos; 

b) estimular os industriais do pais para que realizassem tais estudos para melhorar sua 

produ.yao; 

c) ter rela.yao constante com as Universidades e com organismos estatais e privados de 

pesquisa com o prop6sito de seguir atentamente os trabalhos que realizem, e de apoiar e 

colaborar com aqueles que oferevam interesse no desenvolvimento industrial". 

Em sua criayao, o INTI foi confonnado como uma entidade autirrquica que dependia da 

Dire~ Nacional da IndUstria. Ate o inicio dos anos 80 recebia fundos provenientes de uma aliquota 

(taxa de 0,25%) aplicada sabre os cr6ditos bancirios concedidos as empresas industriais, e gozava 

de autonomia financeira. A partir de 1987 modificou-se seu status financeiro, passando a depender 

diretamente de fundos designados pelo Oryamento Nacional57
. 

Em seu corpo diretivo original participavam urn presidente e oito pessoas designadas pelo 

poder executive sobre listas propostas pelo Minist6rio de IndUstria, o Banco de Desenvolvimento e 

as associay6es industriais. Uma Comissao Assessora, composta por profissionais destacados, era 

nomeada segundo a proposta de academias, faculdades e associar;.6es cientificas. 

A disponibilidade de profissionais formados nos laborat6rios de testes e certificar;.ao das 

empresas estatais permitiu sua atividade. Os primeiros dez anos da instituir;.ao se caracterizaram por 

urn crescimento constante das instala.y5es e o nllmero de pessoal cientifico-tecnico empregado. 

Inicialmente os requerimentos vinham das empresas estatais, mas paulatinamente se incorporaram 

algumas demandas do setor privado, atraves da intervenr;.ao das Cfunaras Empresariais. 

Porem, esta vin~ayao nao parece ter sido suficientemente efetiva. A desconfonnidade com 

as formas que ia assumindo a relayio INTI-setor industrial jci se refletia na primeira consulta sabre 

objetivos e organizaya.o da instituil([o, realizada aos conselheiros do INTI no ana 1967 (Oscar Adot, 

Roberto Perazzo e SimOn Delpech, citados em Valeiras, 1992:154-155). Na ocasiao se criticava a 

concentrayao de esforyos em testes, anaJ.ises e outros setvir;.os de retina, do qual derivavam trayos 

57 
Ate 1987, as designa~Oes no Or\:amento Nacional para o INTI apenas alcan~avam 2% do orr;amento real 

da institui!ViiO (Aspiazu, 1992). 
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negatives tais como predominio da mentalidade burocnitica, aumento do aparato administrative e 

descuido das tarefas fundamentals do institute -pesquisar para a resolu~ao de problemas tecnol6gicos 

no setor industrial-. Tambem se criticava a excessiva abertura do leque de atividades e a falta de 

vincular;a_o com a indUstria. Pese As criticas antiburocniticas, ate 1973 e possivel registrar urn aumento 

do pessoal diretivo ou administrative (de 343 novas empregados, 60% correspondente a esta itrea). 

Naquela primeira consulta se criticava a falta de defini~ao acerca das materias e os sujeitos 

sobre os quais se inclinaria a a~ao do organismo (Chudnovsky e L6pez, 1996; Oteiza, 1992). Tambem 

se advertia acerca do contraste entre a grande vincula~ao do INTA com as lideran~as do setor 

agropecuario e a pouca prmcimidade do INTI com os empresfuios industrials, e se fazia notar que a 

atitude dos industrials privados diante da questao tecnol6gica era determinante das possibilidades de 

desenvolvimento da instituiyao. Assirn, se assinalava que embora urn gru.po de industrials nao recorra 

ao INTI porque nao the seja Util, ja que dependem para seu funcionamento do know how importado, 

outro conjunto de empresas "desconfiam [ ... ] de toda intromissao oficial, se esta nao se traduz em 

alguma medida de proteyao que ampare sua prodw;ao, boa ou rna." (Juan Puiggari, citado em 

Valeiras, 1992:154) 

Durante o periodo 1973-1976, a representar;ao empresarial no Conselho Diretivo foi alterada, 

ao se substituirem os representantes da Uniao Industrial Argentina pelos da Confederayao Geral da 

IndUstria. Desta forma, o organismo tendeu a se vincular mais as necessidades das P&r-.1Es que Rs das 

grandes empresas e filiais de transnacionais locais, dedicando-se a prornover urn desenvolvimento 

tecno-produtivo aut6nomo (Oteiza, 1992). Durante os anos 1975 e 1976. ern particular, foram 

fortalecidos os vinculos entre o INTI e alguns investimentos estatais em energ1a (Plano de Pesquisa 

e Desenvolvimento em Energia Solar, Yaciret<i-Apip6, etc.). 

De 1976 a 1983, o INTI voltou a priorizar a prestayao de serviyos, abandonando a orienta~ao 

autonomista (Valeiras, 1992:158). 
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3.3. INTI: Recursos bumanos em Ciencia e Tecnologia 

ano auantidade 

1970 560 

1975 1235 

1980 1521 

1984 1538 

1985 1544 

1986 --
1987 --

1988 --
1989 1862 

1990 1764 

1991 1626 

1992 1479 

1993 1400 

1994 1069 

Fonte: Btsang (1994) e Chudnovsky e LOpez (1995). 

A dotarya:o de pessoal, que tinha superado 1.000 em meados dos ar10s 70, chegou a 1.500 

pessoas em 1984 (61% profissionais e t6cnicos e 39% administrativos e serviryos). A partir de 1989 

a dotayao comeryou a dirninuir, iniciando-se urn periodo de ajuste da instituiryao. Em 1994 trabalhavam 

no INTI cerca de 1.400 pessoas, das quais 1.069 eram de dedicarylio integral. Havia outros 250 postos 

cobertos por contratos e existiam 116 bolsistas. Em dedicay3.o integral, 788 pessoas ocupavam cargos 

t6cnicos. 

A reduy8.o de pessoal foi muito forte: de 1. 860 postos de trabalho ocupados em 1989 para 

1.000 em 1994, processo oconido fundamentalmente sabre a base da aposentaria voluntaria 

(Chudnovsky e LOpez, 1996:59). 0 efeito da aplicarya:o da politica de aposentaria voluntirria parece 

ter causado urn irnpacto negative na instituiryao: a saida de pessoal com maier ex.periencia e melhor 

curricula, com urn conseqUente downgrading da capacidade de produryao do institute. 

Ao Iongo de sua hist6ria, o INTI acumulou diferentes centres e unidades de P&D. A 

orientarylio da criar;ao destas unidades mudou a partir dos anos 80. Como pode se observar no quadro 

seguinte, enquanto os centres criados pelo INTI nos anos sessenta e setenta se vinculavarn ao 

desenvolvimento geral da indUstria dom6stica, os dos anos 80 e 90 surgem em funrylio de situat;:Oes 

de desenvolvimento pontual (telefonia, informatica) ou de acordos de assistfulcia t6cnica internacional 

em temas multo especificos ( trigo, milho, embalagens ). 
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Destaca-se a aus&lcia de relayOes com os setores industriais de maior crescimento nas Ultimas 

d6cadas -aluminio, siderurgia, petroquimica-. (Bisang, 1994). Este simples fato e indicativa do 

isolamento relative da instituiyiio ern relayiio a dinfunica tecno-produtiva locaL 

3.4. Evolm;io dos centros dependentes do 

Instituto Nacional de Tecnolosda Industrial (INTU 

Ano Centms 

1958 cria9ao do INTI 

1959 centro de capacita!fM (CTh1E) 

1961 erne (borracha) e eiiM: (minera~o) 

1962 ern (infoiJila.9iio) e ei'IEC (couro e ind. afins) 

1963 CIMM: (materiais e metrologia metal-mecfutica), CITA (engenharia ambiental) e eiPELPA 

(papel e celulose) 

1965 eiTEF (horti-fruticultura) 

1967 CIT (textil) 

1968 CITIL (lacticinios) 

1969 eiTECA (cames) 

1971 DFyM/CIS!vffi (metrologia), DQ (processes e produtos quimicos) e DC (construr;Oes civis) 

1972 DM (testes e qualidade metal-medinica) 

1973 CIMHER (rruiquinas-ferramenta) 

1974 CITEP (indUstria pesqueira), CIIA (engenharia ambiental), EQA (eletroquimica aplicada-

baterias) e CITSAFE (metrologia e extensao) 

1976 DTA (tecnologia de alimentos) 

1977 eiTEMA (madeiras) 

1978 CIATI (processos de frutas e hortalicas, sucos), CIRSOC (nonnas de obras civis), CICHIA 

( alimentos) e CITIP (phisticos) 

1979 CTh1ETEL (telecomunica96es) e CIMHER (rruiquinas-ferramenta) 

1984 CITAC (normas de cimento e a90- co.nstnl93o) 

1985 CIEPS ( eletrodeposi9iio) 

1986 centros ATI (assistencia tecnica), CILAP (ilumina9iio), CITEI (eletr6nica informatica) e 

CIPURE (uso racional da energia) 

1987 FI (6tica e materiais), CISCOE (contamina((iio por 6xido de etileno), SME (metrotecnica 

elet:rOnica), StvlA (metrologia eletr6nica aplicada) e ICE (instrumental de controle eletrOnico) 
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1988 CITIRI (processamento do trigo), CITIM: (processamento do milho), CISME (metrologia) e 

CITE (tetos) 

1989 CITAG (griios) 

1990 CITENEM (engarrafamento e embalagens) 

1991 CINAC (eletroacllstica) e CTINPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial-tempor:irio) 

1993 dissolm;ao dos centros A TI 

1993 cria~ao do CIEI e os Centros de Informayao P&14E (CJP) 

-Fonte: B1sang, Roberto (1994:66) e Chudnovsky e LOpez (1995:4::'1-50). 

Em meados dos anos 80, o INTI oferecia servi~os para a indUstria atraves de laboratOries e 

uma rede de centres de pesquisa. Como objetivo de otimizar o relacionamento com as P&MEs foram 

criados em 1986 os Centros de Assistencia TecnolOgica (Centres ATI), concebidos como unidades 

de interfase entre os centres de pesquisa pr6-existentes e seus clientes. 

Em 1993, foram dissolvidos os centros ATL criando-se em seu Iugar o CIEI, com uma 

delegayiio em cada provincia (os Centres de Informa~o P&ME -CIP-centros de informaya.o e difusiio 

de tecnologia, em convenio com as provincias); em 1996 o CIEI contava com 31 delegay6es 

provinciais CIP em todo o pais. A partir de 1993, o INTI passou a contar, adem.ais, com oito 

delegayOes regionais. 

11 A.16m do programa de regionalizayiio das atividades do INTI, os outros objetivos que 

estariam guiando as autoridades para reestrutura.yao da instituiyiio sao 0 incremento do nivel 

de autogerayiio de recursos e o objetivo de uma aproximayiio maior as necessidades da 

indUstria, sob o pressuposto de que muitas das atividades que se realizam no INTI 

carecem de aplica~io pr8tica imediata 11 (Chudnovsky e LOpez, 1996:58). 

Em 1995, o INTI estava composto por dais sistemas de Unidades Tc:\cnicas. Urn, chamado 

de Centros de Pesquisa, estava formado atraves de associayOes entre o INTI e diversas entidades 

privadas ou pUblicas. 0 outre, chamado de LaboratOries Centrais e de Referencia, concentrava a 

prestayiio de serviyos e atribuiyOes delegadas por parte do estado e realizava uma tarefa de suporte 

estrategico para as atividades dos centros. 0 INTI contava com 40 Unidades T ecnicas, das quais 31 

eram centres de pesquisa em uma area produtiva especifica de interesse direto para o setor industrial 

envolvido. 

Os LaboratOries Centrais parecem destinados a tarefas de maier complexidade e horizonte 

temporal do ponto de vista tecnolOgico, efetuando desenvolvimentos que nao necessariarnente sao 
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rentitveis a curto prazo na 6tica privada. Nos Centres, o INTI entra como parte associada a entidades 

pU.blicas au -principalmente- firmas privadas, que tern ingerencia na fixayao de objetivos e efetuam 

aportes financeiros. Trata-se de entidades menores, com objetivos limitados -de tipo trouble shooting

na area industrial. 

3.4.2.1.2. Qual e o desenvolvimento alcan~ado pelas intera~Oes do INTI com as unidades 

produtivas? 

No Oryamento Nacional de 1994 afirma-se que o INTI conta com uma carteira de 3.500 

usuaries e tern uns 10.000 contratos anuais. Porem, uma public~ao da Secretaria da IndUstria 

informa que durante 1993 foram firmados 6.300 contratos como setor industrial Em todo caso, o 

nfunero de contratos parece relativamente baixo em relac;ao aos 110 mil estabelecimentos industriais 

apontados pelo Censo EconOmico Nacional de 1985. 

Em Bisang (1994) se assinala que a definiyao dos usuaries potenciais da instituiyao nao foi 

clara: em alguns periodos voltou-se para realizayao de serviyos para o setor privado -em particular 

P&MEs- e em outros para empresas estatais. Entretanto, permaneceu a margem dos avanyos 

produtivos efetuados pelas finnas lideres a partir dos anos 80. 

Quanta ao tipo de tarefas desenvolvidos pelo INTI, a instituiyao efetua simultaneamente: a) 

atividades de certa excelencia, associadas a produyao privada (metrologia, ensaios, etc); b) tarefas 

de pesquisa bltsica de algumas tecnologias; c) difusiio de tecnologia (Bisang, !994). 

A incidencia do INTI sabre a d.inamica inovativa local e muito limitada, segundo se depreende 

da analise da venda de serviyos. No primeiro semestre de 1994, 80,7% das ordens de serviyo 

recebidas (56,5% das receitas obtidas par serviyos a terceiros) correspondiam a ana.J.ises e testes; 

16,4% dos pedidos (24 ,6% das receitas) se referiam a serviyos de assist&lcia tecnica. Apenas 2, 7% 

das ordens de serviyos (17% das receitas) provinham de serviyos de desenvolvimento. 

Este predominio _da prestayao de serviyos de controle de qualidade e assistencia t6cnica, e, 

consequentemente, a postergayao de atividades de desenho e inovayao, se vincula diretamente a 

restriyOes oryamentarias: 

nEsta hiperconcentrayiio em atividades rotineiras nao deve surpreender; as instituic;Oes de 

C&T, pressionadas pelo ajuste fiscal, derivam -neste caso, reforyando tendencias passadas

para aqueles serviyos que podem ser vendidos com maier facilidade 11 (Chudnovsky e L6pez, 
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1996:61). 

0 montante de receitas nao-oryamentarias estima-se -nao hi dados o:ficiais a respeito- que 

chegou a cerca de 10% dos recursos fiscais, isto e, uns U$S 3 milh5es, dos quais U$S 400.000 

provern das quotas que sustentam os servi90s privados dos centres (Chudnovsky e LOpez, 1996:59). 

A proporyao de receitas niio-on;amentarias, tomada como indicador de relacionamento corn o setor 

produtivo, e expressivamente baixa, e coincidente com a escassa quantidade de contratos. 

0 baixo nivel de interayao do INTI tamb6m aparece refletido nas distintas avalia):Oes 

institucionais extemas. Na Ultima d6cada foram realizadas duas avaliayOes extemas do funcionamento 

do INTI. A primeira correspondeu a uma missao da Organizayao das Nac;:5es Unidas para o 

Desenvolvimento Industrial (ONUDI), que visitou a instituic;:ao em 1984 (Nayudamma e Mariwalla, 

1984) e a segunda esteve a cargo do engenheiro Hiroshi Amano (1990-1993), enviado pe1o Japan 

International Corporation Agency a pedido das autoridades do INTI. 

A missao da ONUDI assinalou, em rela~ao a capacidade de vinculacao do INTI: 

escasso nivel de rel~ao horizontal entre os distintos departamentos, setores e centres de 

investigayio do INTI 

- escasso relacionamento do INTI com outras instituifYOes de ciiSncia e tecnica 

- baixa capacidade de comercializay§o des resultados das pesquisas realizadas 

(ref Valeiras, 1992:159) 

Para Amana, especificamente: 

- o INTI carece de conhecimento e capacidade para as tecnologias de produyao e possui capacidades 

limitadas para as atividades de desenvolvimento de tecnologias 
- o esquema organizacional do INTI dificultou o desenvolvimento de conhecimentos em tecnologias 
horizontais ou funcionais, tal como desenho, tecnologia de processes e manufaturas, etc: 

- a especi~o dos centres por tipo de indUstria ou area cientifica, com a conseqtiente distribui~o 

dos recursos humanos -escassos- de forma :fixa entre as distintas areas, impossibilita seguir 

flexivelmente o processo de mudam;:a tecnolOgica a nivel internacional 

- a excessiva independencia dos centres dificulta o desenvolvimento de tecnologias horizontais 

- a independencia excessiva induz a sobreposiyiio de atividades 

Chudnovsky e LOpez (1996) assinalam alguns outros aspectos criticos, e complementam os 

anteriores: 

- a estrutura geograficarnente centralizada da instituiyao e coerente com o objetivo de brindar in situ 

uma serie de servic;os ou de efetuar alguns desenvolvimentos bil.sicos; embora, se pusesse maior enfase 

na difusao de tecnologia, a estrutura 6tima passaria por urn organismo menor, descentralizado, e com 
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menor investimento em ativos fixes. 

- a falta de capacidade para avaliar custos de projetos, valor das tecnologias transferidas irnplica 

carencia de capacidade tecno-econOmica do INTI58
. 

Outros problemas, destacados por algumas criticas independentes (Bisang, 1994; Bisang e Malet, 

1997) silo: 

- a falta de coordena~ao entre os Centres, que gera pouca cooperayao e impossibilidade de responder 

a problemas complexes que requerem a participa~iio de mais de urn Centro. 

- a irn.agem negativa da institui~ao em antigos clientes, em particular entre as P&MEs. 

As intera¢es sao relativamente pouco intensas e de baixo conteUdo inovativo, tanto do INTI 

corn outras institui~Oes de P&D como em rela~iio as empresas produtivas. Estes "sintomas" atuais 

podem ser lidos tambem como indicadores qualitativos de di:ficuldades de vincula~ao com o setor 

produtivo, que ex.pressam debilidades e carencias na dinamica s6cio-t6cnica da institui~ao. 

"Em em contra dos argumentos que surgem da teoria econOmica ortodoxa, no atual 

contexto de maior concorrencia no mercado domestico as finnas nio estio recorrendo 
em maior medida que no passado aos servi~os que pode prestar-lhes o INTI. [que os 

clientes tenham confian~ nos servi\X}s rotineiros] niio implica que tal con:fianl(a se transfira 

a possibilidade de que ai encontrem sobJ.~Oes para seus problemas de produtividade, 

qualidade, desenho, etc, que podem preocupa-los" (Chudnovsky e Lopez, 1996:69). 

Vista de uma perspectiva hist6rica, o INTI niio conseguiu consolidar em mais de 3 0 anos de 

trajet6ria institucional sua posic;ao como agente dinamizador de mudan~a tecno16gica. 

3.4.2.2. Conselbo National de Pesquisas Cientificas e Tecnologicas (CONICET)59 

3.4.2.2.1. Descri~io 

0 CONJCET foi criado em 1958 com o prop6sito de 11promover, coordenar e realizar 

pesquisas em ciencias puras e aplicadas" (Caldelari et ao, 1992:168). Ao mesmo tempo, o decreta de 

cria~iio mencionava a relev8ncia da institui~ para os setores produtivos e o bem-estar coletivo. 

Acumulou, praticamente desde sua cria~, fun¢es de .subsidio, ex~o, controle e estabelecimento 

58
0teiza (1992) distingue entre capacidade tecnica -acumulada efetivamente no INTI- e capacidade tecno

econ6mica, da qual a institui~o carece. 

590s nomes das instillli9Jes foram traduzidos, a :fun de facilitar a comprensao do objetivo institucional (e, en 

alguns casos, perceber as analogias com institui9()es brasileiras). As siglas foram mantidas em espanhol. 
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de prioridades da pesquisa em todo o territ6rio nacional, abrangendo urn ample espectro de 

disciplinas e areas de aplica,ae. 

Foi concebido segundo uma 16gica na qual se priorizam os desenvolvimentos individuals, 

orientados para a prodw;;ao de conhecimentos cientificos, com escassa vinculayao explicita com 

objetivos sociais (Cereijido, 1989). Deu-se uma forte enfase a pesquisa biom6dica e uma escassa 

articulayao com a docencia universitiria60
. 

Dentro desta 16gica, ao longo da hist6ria do CONICET o mecanisme dominante de fixayao 

de objetivos concretes de pesquisa 6 individual, no caso dos pesquisadores, e micro-institucional, no 

caso dos institutes. (Bisang, 1994) 

Estruturalmente, adquiriu em seu inicio uma forma principal de organizaya.o: a Carreira de 

Pesquisador Cientifico (estabelecida por lei em 1960). Complementarmente, criou-se em 1965 a 

carreira de Pessoal de Apoio a Pesquisa. Em 1967, o CONICET mantinha 349 pesquisadores. (Adler, 

1987:!07) 

A partir de meados dos anos '70, sabre o antecedente de algumas excey6es anteriores, 

comeyou a politica de expansao atraves da criayao de Institutes. Os Institutes de Pesquisa sao 

entidades autarquicas que dependem :financeiramente do CONICET ( e que contam, as vezes, com a 

participayio, mediante convE!nios, de universidades e entidades sem fins lucrativos). 0 CONICET, 

a partir de entao, nao apenas financia pesquisadores e projetos, mas, tambem, instituiy5es 

dependentes. Cada institute estabelece seus pr6prios objetivos, prioridades e prazos. Em 1971, o 

CONICET tinha 490 pesquisaderes e 13 institutes aJlliados. Entre 1971 e 1976 o nfunero de institutes 

se multiplicou por sete, duplicando~se entre 1976 e 1983. Em meados dos anes 80 havia 119 

institutos financiades pe1e CONICET (CONICET, 1989). Em 1988, as cifras subiram para 198 

institutes a£1iados e 11 centres regienais de pesquisa com urn quadro total de 7.500 pessoas (2.376 

pesquisadores de Carreira). 

11Este crescimento expressivo ocon-eu em uma dkada, sem que esta incorpora~o tivesse 
sido acompanhada por um aumento do or~amento proporcional, de um modo caOtico 
e nio planificado, mais como conseqii.fulcia de uma a¢o deliberada dos militares de debilitar 

a posi~ao institucional das universidades nacionais depois do golpe de estado de 1966 que 

60 Ainda que, paradoxalmente,. seus pesquisadores tern, muitas vezes, sede em outras institui~Oes do complexo 
de C&T, muitas delas universidades. 

265 



como resultado de planificayao de longo prazo de atividades de P+D. 0 CONICET nao 
estava preparado para administrar este crescimento e ainda hoje padece certa desordem 
administrativa" (Katz e Bercovich, 1993:467). 

Depois de uma politica de depuraya.o e reduc;ao da quantidade de institutes, realizada entre 

1984 e 1989, em 1996 o CONICET conta com 102 Centres e Institutes, 7 Centres Regionais, 11 

comites e serviyos e 9 laborat6rios. 

No quadro 3.5 pode se observar o crescimento do nU.mero de pesquisadores de carreira do 

CONICET, de 1970 a !994: 

3.5. CONICET: Recursos humanos em Ciencia e Tecnologia 

ano quanti dade 

1970 490 

1975 752 

1980 1287 

1984 1768 

1985 1992 

1986 2148 

1987 2376 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 3511 

1994 3111 

Fonte: Bisang (1994) e Chudnovsky e LOpez (1995). 

Apenas uma pequena frac;io deste recurso humane dedica sua atividade a temas diretamente 

vinculados com inovayao tecnol6gica. Em 1988, aproximadamente 40% dos pesquisadores 

pertenciam a ciencias medicas e biol6gicas, enquanto as humanidades absorviam 26% e as ciencias 

tecnol6gicas 14% dos gastos. 

A expansao e tambem observi:l.vel na quantidade de unidades dependentes: 
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3.6. Evolm;:io dos centros, institutos e programas do CONICET 

1974 1979 1981 1985 1990 1993 1996 

institutos - - - 58 55 62 49 

centros - 78 95 44 39 50 43 

programas 48 32 36 s/d 42 62 50 

Servi90S - - 4 - 14 16 12 

LANAIS - - - - - 10 10 

microemp. - - - - - - 5 

Cent. Reg. - 7 7 7 7 7 7 

Fonte: Baldatti e Arakelian (1997:22). 

3.4.2.2.2. Qual e o nivel de intera~io do CONICET com as unidades produtivas? 

A incidencia da produyao tecnol6gica do CONICET sabre o meio produtivo local 6 muito 

pouco significativa. Maria Caldelari e MOnica Casalet distinguem tres etapas hist6ricas na evoluyiio 

das prioridades cientificas e tecnol6gicas do CONICET: 

"- na primeira, foram incentivadas preferentemente as atividades biom6dicas 

- na segunda, foram promovidas as ciencias fisicas e quimicas e, em menor grau as 

relacionadas com a engenharia. 

- a terceira se carateriza pela impulse dado as ciencias sociais, sem prejuizo das dem.ais 

disciplinas. Nesta etapa, deu-se crescente enfase it articulayiio da atividade dos pesquisadores 

com as demandas do setor produtivo" (Caldelari et a1:1992:181). 

Apenas na terceira etapa, que teria inicio em meados da d6cada de 80, e possivel identificar uma 

intenyao explicita de incentivar a aproximayao da instituiyio como meio produtivo. Par outra lado, 

seria necessaria agregar uma quarta etapa a cronologia de Caldelari e Casalet, a fim de incluir as 

altera~Oes geradas durante os anos 90. E. conveniente, entiio, observar este processo com maior 

detalhe. 

No periodo 1971-1983 a vi.nculayio com o aparato produtivo parece ter sido considerada niio 

apenas pouco relevante mas bastante indesejcivel par parte do CONICET: apenas se firmava uma 

media de 10 conv&ios de Vincula<;iio Tecnologica (VI) por ano. (CONICET, 1989a e b) 

"Em uma publica~ao do organismo onde se detalhavam as atividades daquele periodo, nao 

havia referenda algoma a tais convenios ou a VT em geral" (Chudnovsky e LOpez, 1996:nota 
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5). 

A partir de meados dos anos 80 foram feitas algumas mudan~as. para aumentar a vincula~o 

como setor produtivo. Forarn criados as programas anuais e pluri-anuais de pesquisa (PIAIPID) com 

a inten~o de direcionar a atividade para fins detenninados: conhecimento Util para desenvolvimentos 

pr6-competitivos ou transferidos a usuaries concretes (CONICET, 1989g). Come~ou a surgir a 

necessidade de uma maior conexao com as necessidades do aparato produtivo ( difusao de tecnologia) 

e com a universidade (CONICET, 1989h; Chudnovsky e LOpez, 1995). 

Em 1984, criou-se a it.rea de Transferfulcia de Tecnologia e em 1985 a Oficina de 

Transfenfutciade Tecnologia (OTT)61
. Em 1986, criou-se a Comissao Assessora de Desenvolvimento 

Tecnol6gico (CADT), constituida par pesquisadores, empresarios e funciornirios do estado. 

Entre 1984 e 1989, a OTT implementou ou tentou ativar instrumentos de estimulo a 

atividades de comercializayao: sistema de gestae de convenios de VT. Programas de assessorias 

remuneradas, programa de propriedade dos resultados da pesquisa, serviyos prestados mediante o 

pagamento de taxas, sistemas de informac;ao da oferta tecnol6gica, nlicleos de VT, fun do de risco 

compartilhado (CONICET, 1989b, 1989c e 1989g; Nivoli, 1989)". 

Estas mudanyas institucionais produzirarn uma certa ativa.c;ao da atividade de vinculaga.o 

tecnol6gica Nos quadros seguintes pode-se observar esta mudant;a de orientayB.o a partir de 1984, 

assim como a restric;:ao de seu alcance: 

3 7 N' . . umero d e convemos d I e vmcu a~ii.o tecno 16 . I b d 1ca ce e ra os entre 195 1983 8e 

58/73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 S8/S3 

finnados pelo 3 2 9 7 8 8 7 8 ll 8 7 78 
CONICET 

Naofumados - ' ' ' I 2 5 4 3 3 8 26 
pelo CONICET 

Total 3 2 9 7 9 10 12 12 14 ll 15 104 

Fonte: SECyT (1989). 

61 A institucionaliza9ao fonnal da OTI deu-se apenas em fevereiro del992. 

62 A consti.tui9i\o do sistema de infoJllla¢o e a cria¢o dos nU.cleos de VT foi interrompida. 
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38 N' ' ' umero d e conven•os d Ia - I, , I b d e vmcu 1acao tecno o~ ca ce e ra os entre 1984 e 1988 

1984 1985 1986 1987 1988 1984/1988 

fumados pelo CONICET 18 30 33 30 20 131 

Nao finnados pelo CONlCET 28 24 25 17 SID 94 

Total 46 54 58 47 20 225 

Fonte: SECyT (1989). 

A analise por tipo de convenio e campo de aplicayao permite definir a orientayao da dinamica de 

vincula<;iio do CONICET. 

' ' umero 3 9 N' d e convemos por tiPO d e convento 

tipo de convenio 1958/1983 1984/1988 

No. % No. % 

setvir;os e assist. tecnica 22 21,5 84 37 

inv. aplic e viabilidade 37 36,5 54 24 

desenvolvimento proc .. e prod. 21 20,5 56 25 

licenc. patentes e know-how 13 12,2 9 4 

prornoc. de vinculac. tecnol. I I 13 6 

estudos sociais 9 8,3 9 4 

total 103 100 225 100 

Fonte: SECyT (1989). 

Mas, al6m do nUmero escasso de convenios (em particular, levando ern considera((ao a quantidade 

de pesquisadores e projetos de pesquisa que a instituiyao abriga, dados cons1gnados mais adiante), 

6 interessante observar o predom.inio das atividades de assessoria e seu significative crescimento na 

participa¢o percentual, a queda relativa das atividades de pesquisa aplicada e estudos de viabilidade, 

e a escassa presen~ relativa das atividades de incentivo da vinculay3.o. Mas, talvez. o que mais chame 

a atenyao, tendo em conta que a institui~o tinha em 1988 urn quadro total de 7 500 pessoas (2376 

pesquisadores de Carreira}, e a escassa quantidade de convenios para patente, e sua queda, tanto em 

tennos relatives como absolutes. 
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3.10. N iimero de convenios se ~ndo campo sOcio-econOmico de aplica~io 

campo s6cio-econ0mlco de aplic~ao periodo 1958/1983 Periodo 1984/1988 

total % total % 

energia 25 24 8 3,55 

recursos hidricos 11 10,5 10 4,44 

propriedade florestal . . 8 3,56 

produ~o mineira 3 2,9 5 2,22 

prodm;:ao agropecuaria 5 4,8 9 4 

piscicultura 1 0,9 3 1,33 

sallde 3 2,9 8 3,56 

moradia 15 14,4 9 4 

temas econ6mico-sociais 8 7,7 9 4 

siderurgia e metalurgia 2 1,9 6 2,67 

indUstria quimica 3 2,9 29 12,89 

indUstria petroquimica 8 7,7 73 32,45 

indUstria alimenticia 3 2,9 6 2,67 

equipamentos e inst:nunentos 1 0,9 5 2,22 

tannaceutica . - 4 1,77 

biotecnologia 2 1,9 21 9,34 

info~ e eletrOnica 2 1,9 3 1,34 

incentivo da vi~o tecnol6gica 6 5,8 7 3,11 

meteorologia, espa9o e ecologia 6 5,8 1 0,44 

outros - - 1 0,44 

total 104 100 225 100 

Fonte' SECyT (1989). 

Da perspectiva do campo de aplica¢o, e interessante observar que, frente a dispersao que apresentam 

as cifras do periodo 58/83, aparece uma significativa concentrat;ao das atividades nas areas de: 

petroquimica, quimica e biotecnologia (que diio conta, em conjunto, de mais da metade dos 

convenios) no periodo 84/88. Oteiza (1992) assinala que a preponderfulcia destes setores se explica 

pela existencia anterior ao convenio de urn grau maior de vinculaya:o entre as unidades de pesquisa 
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e produl'ful. Nivoli (1989) mostra que antes da cri.,ao da OTT numerosos grupos de pesquisa tinham 

vinculos consolidados com 0 setor produtivo, nao formalizados devido a inexistencia de quadro 

institucional ou canalizados mediante convenios firmados com a intervell.9§.0 de terceiras institui~6es. 

Nota-se, por outro lade, que estas atividades, na epoca, eram predominantemente estatais. Este 

predominio do estado como contraface dos contratos de vinculayao aparece muito mais clara no 

quadro 3.I I. 

311 N' . . umero d e convemos d I - t I, . t" d e vmcu a~ao ecno o~Ica por :1po e parce1ro 

tipo de parceiro 1958-1983 1984-1988 

quanti dade % quanti dade % 

empresas privadas grandes 5 5 28 12.4 

empresas privadas Pequenas e Medias 9 9 64 28,4 

empresas do estado e mistas 25 25 69 30,7 

organismos do estado 55 55 44 19,6 

instituilfl)es privadas sem fins lucrativos 8 8 8 3.5 

parceiros mistos I I 10 4.5 

outros - - 2 0.9 

total 103 100 225 100 

Fonte. SECyT (1989). 

Embora tenha sido registrado urn aumento da participac;ao privada, passando de 14% a pouco mais 

de 400/o, a participa~o do estado continuou sendo dorninante. Ate 1983, as porcentagens de 

participavao eram 55% com organizay5es ou institui90es do estado, 22% com empresas do estado, 

5% com firmas privadas grandes e 9"/o com P&MEs.(CONICET. 1989b 1989h e I989i; Chudnovsky 

e LOpez, 1995:70). E possive1 observar, deste modo, que persiste urn relacionamento privilegiado 

entre institui96es de P&D pUblicas com empresas e organismos do estado. Lamentavelmente, a 

infoi111a9ao disponivel nao permitiu observar se as atividades vinculadas mais diretamente com a 

inovaryao apresentavam perfis especificos segundo o tipo de parceiro dos contratos. 

Entre 1984 e 1989, ano em que a iniciativa de vincula¢o foi interrompida, foram finnados 

421 convenios. 

Dutro fator considenivel ao ponderar a import3.ncia relativa destes contratos e o montante. 
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0 valor media dos contratos era baixa, muito poucos deles alcanyaram cifras superiores a u$s 

100.000 anuais. (Nfvo1i, 1990) 

"A importincia econOmics destes convenios foi geralmente escassa: salvo meia dezena 

deles, que tinha receitas previstas superiores a 100 mil d61ares, e outros 15 que 

rondavam os 15 mil, o resto oscilava em tomo dos 5 mil d6lares anuais. Por outre lado, 
o nUmero de unidades executoras que entrou na dinamica de convenios se manteve em niveis 

baixos em relayao ao total de grupos de pesquisa vinculados ao CONICET [ ... ] Atf: 1983 

entraram no mecanisme de convenios apenas 29 unidades executoras, entre 1984 e 1989 se 

somaram outras 85 e logo outras 2 mais entre 1990 e o presente. Somam 116 unidades 

envolvidas no sistema, cifra que deve ser comparada ao total de 173 unidades vinculadas ao 
CONICET" (Chudnovsky e Lopez, 1995:71). 

Segundo Carlos Correa (1992), o CONICET subsidiava a realizayao destes convenios, jci que 

o parceiro cobria os gastos minimos para executar o projeto, porem o complexo de C&T fomecia a 

infra-estrutura, equipamentos, e salaries do pessoal, sem que tivesse sido prevista a compensayfu> 

econ6mica pelo trabalho para as instituiy5es ou pesquisadores participantes. 

Quanta aos convenios, parece possivel sintetizar entao: 

- o estado (suas empresas e organisrnos) se mant6m como o principal interlocutor. 

- aumenta a proporyao de interay5es com o meio produtivo privado ao mesmo tempo que aumenta 

a proporyao de atividades de assessoria. 

- o pequeno montante dos contratos parece indicar urn baixo perfil de atividades, vinculcivel mais a 

inova.y6es incrementais que radicais, e a adoyao de urna estrategia de baixo risco do investimento em 

P&D. 

- estas interayOes nao parecem ter implicado urn upgrading das atividades de pesquisa nem ter gerado 

atividade inovativa significativa nas empresas. 

- as interay6es refletidas nos convenios parecem ter dependido fundamentalmente da iniciativa do 

CONICET para seu planejamento e implementa\=ao. 

A iniciativa de intera~o com o setor produtivo nao se esgotou na realiza~o de convenios. 

Estabeleceu-se, por outro lado, urn sistema de prestayao de serviyos a terceiros (SAT) (CONICET, 

1989i). Ate meados de 1994, sabre 507 consultorias aprovadas, em 42% dos casos o comitente 

respondia ao setor P&MEs, 16% a Universidades e Organismos Intemacionais, 15% a Organismos 

Estatais, 11% a empresas privadas grandes, 11% a institui~5es sem fins lucrativos e 5% a empresas 
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estatais. 0 impacto do SAT sobre as unidades do CONICET foi restrito. Apenas a terceira parte das 

173 unidades funcionais de pesquisa do CONICET ( existentes em 1992) ingressaram no sistema. 

0 CONICET tentou implementar, ainda, urn sistema de balsas industriais, mediante o qual 

os bolsistas que tivessem cumprido o periodo das balsas poderiam continuar sua fo~ao realizando 

urn plano de pesquisa em acordo com alguma empresa (CONICET, 1989f). 0 sistema nao provocou 

dernandas significativas: 11
[ ••• ] Ainiciativa fracassou devido ao fraco interesse despertado tanto entre 

os bolsistas quanta nas empresasn (Chudnovsky e LOpez, 1995:72). 

No inicio dos anos 90 apareceu uma nova situ~ao, em parte contradit6ria com a orientayao 

do processo desdobrado durante os anos 80. Por urn lado, foram desativados o sistema de apoio a 

docentes e a Oficina de Transfer&lcia de Tecnologia. Por outro lado, se reabilitou (parcialmente) o 

papel dos institutes. Pensou-se na criayao de uma nCidade Cientifica", projeto rapidamente 

abandonado. Os esforyos para integrar o CONICET a Universidade e ao aparato produtivo foram 

enfraquecidos. A Oficina de Transferencia de Tecnologia e a CADT foram desativadas eo SAPIU 

(Sistema de Apoio a Investigadores Universitarios) foi interrompido. 

De 1990 a 1995 foram finnados apenas 37 convenios (contra os 421 criados nos 5 anos 

anteriores). 60% dos contratos foi fumado como Estado, apenas 24% com organizayOes empresarias 

(P&MEs em todos os cases). Nenhum com empresas privadas grandes. 73% dos convSnios se 

restringiu a atividades de assistencia tecnica. A situayao dos 546 convenios em 1995 era: 104 em 

execuyao, 205 terminados e vigentes, 25 terminados e nao vigentes, 21 interrompidos, 190 

congelados e I rescindido (Chudnovsky e Lopez, 1995). Comparando a dinilmica dos anos 90 com 

a de finais dos anos 80 e possivel fazer algumas inferencias: 

- a fragilidade dos vinculos alcanyados corn o setor produtivo privado e o caniter de iniciativa 

unilateral dos mesmos se confirma por sua ril.pida queda nos anos 90: sea interayao fosse de interesse 

das firmas -tendo em conta o caril.ter quase-autOnomo das unidades de P&D do CONICET- nenhuma 

reversao de politica top-dawn poderia ter causado, por si s6, semelhante retroceso 

- esta :fragllidade e unilateralidade tambem se refletiu na alta porcentagern de interrupyOes. 

- a interayao com o estado continuou sendo a principal, recuperando as propor~es do periodo 

anterior a 1984. 

- Ionge de se registrar um upgrading, a orienta.yao dos convenios foi cada vez mais dominada pelas 
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atividades de assistencia e assessoria. 

Em 1994 decidiu-se retomar a figura da OTT, sob o nome de Direyao de Relay6es com a 

Produyao (DRP). Tentou-se criar urn sistema de informayao sobre oferta e demanda tecnol6gica, 

dirigido as P&MEs. Significativmente 

" ... comunicou-se a aproximadamente 500 organiza~Oes -empresas, cfunaras, etc.- fazendo-as 

saber da possibilidade de obter infonnayao sabre a oferta tecnol6gica do CONICET; neste 

caso a resposta foi fraca, posto que apenas umas 25 ou 30 das organiza~Oes contactadas 

se mostraram interessadas na proposta" (Chudnovsky e LOpez, 1995:74). 

No quadro seguinte se sintetiza a evoluyao das iniciativas organizacionais do CONICET: 

3.12. Evolu~io das atividades do 

c onselho Nacional de Pesquisas Cientificas e TecnolOe:icas (CONICE T) 

Ano Atividades 

1958 cria.Qao do CONICET 

1959 criayao dos programas de balsas intemas e externas 

1960 cfia.9iio da Carreira de Pesquisador Cientifico 

1962 inicio dos institutos dependentes 

1965 inicio da carreira de pessoal de apoio a pesquisa 

1976 inicio da cria9iio de centros regionais 

1981 inicio das bolsas de f0Jma.9iio superior 

1981 inicio da atua9io das comissOes assessoras regionais 

1981 inicio do CASEC 

1985 cri~o da oficina de transferencia de tecnologia (OTI) 

1986 co11Cep9iio do Sistema de Apoio a Pesquisadores Universitarios 
(SAPID) 

1986 cria9iio da Comissao Assessora de Desenvolvimento Tecno16gico 
(CADn 

1986 inicio dos projetos de pesquisas anuais (PIA) 

1986 inicio dos projetos de pesquisa e desenvolvimento (PID) 

1986 inicio do Sistema de Presla9iio de servi9os a terceiros (SAT) 

1990 interru1>9iio do SAPIU 

1990 desativayiio da OTT 
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1990 desativa9ao da CADT 

1994 cria9ao da Dire~ de Rela90es com a Prodn9il0 (DRP) 

1994 cf'ia.9ao da unidade de vincula~ (UV) do CONICET (!nova-T) 

Fonte: B1sang, Roberto (1994:82) e elabora9ful prOpria. 

A partir de 1996, comeyou uma nova serie de situar;Oes de reestruturar;ao, sob a iniciativa da 

Secretaria de Ciencia e Tecnologia. 

Atualrnente (1998) o CONICET conta com uma presidencia, duas vice-presidencias (Assuntos 

Cientificos e Assuntos T ecnol6gicos) e urn Diret6rio de 9 membros ( 4 escolhidos por votar;fto entre 

representantes da Carreira de Pesquisador Cientifico e 5 representantes de banco, comercio, indUstria 

e das atividades educativas). 

Seus vinculos com o setor produtivo privado sao ainda muito escassos. Tomando como 

indicador qualitative as receitas extra-orr;amentarias, nota-se que dos quase 200 milhOes anuais de 

oryamento atuais, apenas 4,3 milhOes sao produto de rendas pr6prias, enquanto o resto provem do 

Orr;arnento PUblico Nacional. 

3.4.2.3. Instituto National de Tecnologia Agropecmiria (INTA) 

3.4.2.3.1. Descri~io 

0 fNTA foi criado pelo Decreta Lei No. 21680 de 1956 com o objetivo de melhorar a 

produtividade do setor agropecuiuio, como uma instituir;io orientada a promor;ao e coordenayRo de 

pesquisas no setor agricola, atraves de uma rede de estayOes de pesquisa. Foi concebido como urn 

organismo aut:irquico do Estado, com ay[o em todo o territ6rio da nar;ao; uma entidade 

descentralizada, dependente da Secretaria de Agricultura e Pecuaria da Nar;ao. F oi financiado atrav6s 

de uma aliquota de 1,5% sabre as exporta.cOes agricolas. A autarquia foi reforr;ada com a criayRo, em 

1957, do Fundo Nacional de Tecnologia Agropecuiui.a, constituido por urn impasto de 1,5% sabre 

as exportar;5es agropecuarias. 

An Iongo da decada de 60 se desenvolveram e consolidaram as estruturas e operar;5es bAsicas 

da instituir;ao. 0 INTA constituiu uma tentativa de emulayao dos Land Grant College dos EUA, 

incorporando em uma mesma unidade atividades de pesquisa, difusao e dodncia. 

" ... o INTA nascia com uma estrategia operacional onde deviam se conjugar uma ampla 
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ocupayao tem<itica de conhecimentos referentes a problemas e tecnicas da produy3.o 

agropecuiria simultaneamente com requerimentos de uma ocupayiio territorial que cobria 

todo o pais" (Valeiras, 1992:143). 

0 INT A assiroilou urn conjunto de estay5es experimentais pr6-existentes, pertencentes a 

Secretaria de Agricultura J<i dispunha, adernais, de terrenos para a instalayao do Centro Nacional de 

Pesquisas Agropecmlrias (criado pela Lei No. 13.254). 

Entre 1957 e 1962, os esforyos se concentraram na construyiio de uma infraestrutura material 

que permitisse abordar a vastidao de requerimentos tematicos e territoriais. 0 ritmo de incorporayao 

de pessoal, depois de urn intense periodo inicial, se atenuou em meados dos anos 70. Desde entao, 

a dotayiio de pessoal se rnanteve relativamente est<ivel praticamente ate os anos 90, quando restriy5es 

oryamentarias justificaram ajustes organizacionais. 

3.13. Recursos humanos em Ciencia e Tecnologia 

ano i ouantidade 

1970 5032 

1975 5875 

1980 5607 

1984 5118 

1985 5440 

1986 4951 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 4391 

1994 4240 

Fonte: Bisang (1994) e Chudnovsky e LOpez (1995). 

0 INTA acumulou uma importante capacidade tecnol6gica em recursos humanos, chegando 

a concentrar uma propon;:ao majoritil:ria dos pesquisadores e extensionistas agriuios argentinas. No 

final dos anos 80, o INTA contava com cerca de 1.900 t6cnicos e profissionais, tres vezes mais que 

em seu inicio em 1956/1957. Aproximadam.ente 230 destas pessoas realizavam. p6s-graduayao ao 

nivel de mestrado e 54 completaram seu doutorado. Mais de 100 estavam recebendo treinamento 

local ao nivel de mestrado e cerca de 40 mais estavam realizando seu doutorado em viuias instituiy5es 
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educativas do exterior. (Katz e Bercovich, 1993:468-9) 

Na atualidade, a direyao da instituiyiio esta confonnada par urn presidente, assessorado por 

urn Conselho Diretivo onde estao representados o setor privado e as universidades relacionadas ao 

tema. 0 INTI esti organizado sabre a base de 15 Centres Regionais, para transfer&lcia de tecnologia, 

dos quais dependem 39 estay6es experimentais, 233 agencias de extensao e 3 nllcleos zonais; e tres 

centres de pesquisa, dos quais dependem 14 institutes. 

Desde o inicio dos anos 90, o INTA conta com duas organizay6es de apoio: a fundayao 

ArgeniNT A, destinada a estabelecer vincula¢es tecnol6gicas em desenvolvimentos pre-competitivos 

e INTA S.A., para negociay§.o e captayRo de resultados derivados das efetivas transfen8ncias de 

tecnologias em fase competitiva. 

3.4.2.3.2. Qual eo nivel de intera.;io do INTA com as unidades produtivas? 

A atividade desenvolvida pelo INT A para experimentayao e difusao de tecnicas agropecuarias 

teve urn sucesso especial nas primeiras etapas da instituiyao (Barsky et al, 1971 }, dando como 

resultado a transferencia ao produtor de urn pacote tecnol6gico baseado na reorganizayao e na 

melhoria das tarefas agronomicas (Obschatko, 1988). 

Depois desta fase, a incidfulcia do INTA sabre a dinamica tecno-produtiva foi menor (Oszlak 

et al, 1971). Esta mudanya se associou a uma alterayao dos atores intervenientes nos processes de 

mudanya tecnol6gica 

11Uma importante mudanya no plano institucional subsiste nestes processes. Enquanto nos 

anos 50 e 60 foi o setor pUblico -fundamentalmente atraves do INTA- que levou adiante as 

pesquisas sabre novas pniticas agrfcolas e hibridos, particularmente no caso do milho, as 

tendencias recentes de difusio de bibridos, novas variedades, herbicidas e pesticidas 

mostram uma presen~ crescente de subsidi&rias locais de corpora~;Oes multinacionais" 
(Katz e Bercovich, 1993:465). 

A partir destas mu~s, o INT A e relegado em seu papel inicial de motor dos processes de 

mudanca tecnol6gica. N"ao apenas se altera a rela¢o INT A/produtores, mas mudam tambfun os eixos 

de desenvolvimento tecno-econOmico da produya.o agraria 

"Mais tarde, em especial durante as duas Ultimas decadas, se produziu uma extraordiruiria 

transfonnayao da atividade agricola, com grandes aumentos da produyao e uma mudanya 

tecnol6gica significativa, na qual o INT A desempenhou urn papel difuso [ ... ] As principais 
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realiza9Jes tecnol6gicas da agricultura dos pampas durante as duas Ultimas d6cadas foram os 

lnbridos de milho, sorgo e girassol, o gennoplasma diferenciado do trigo e o desenvolvimento 

do cultivo de soja. 0 INT A apenas teve uma participa'?ao decisiva na gera'?ao de 

conhecimento para o auge do trigo, estimando-se que 60% da prodw;:ao atual pertence a 

variedades com germoplasma 'mexicano' desenvolvido pelo INTA No caso dos hibridos, 

apesar da trabalho de pesquisa bisica realizada pelo institute, atribui-se aos criadoros privados 

o merito -e tamb6m a apropriayao dos resultados econOmicos resultantes de ay6es de pesquisa 

adaptativa e de difusa:o do processo inovativo" (Valeiras, 1992: 147). 

T amb6n se destacam as contribui9Jes do INT A nas pro vas de agroquimicos comerciais para 

integrar as diversas inovay5es a estrutura da empresa agricola, em uma pratica de difusao de 

tecnologia sob iniciativa do Estado. Pode-se citar, inclusive, o fato de que o prestigio social do INTA 

para com as empresas privadas fora considerado :funcional para desenvolver produtos cuja coloca¢o 

no mercado pudesse ser divulgada como resultado de uma associayao como INTA (Nivoli, 1992). 

Esta pratica permeia a hist6ria da instituiyao, porem, depois da intensiva e quase exclusiva 

participayiio da instituiyiio nos anos 60 e 70, as mudanyas na din§.rn.ica s6cio-t6cnica dos anos 80 e 

90 mostram que a instituic;:ao nao evoluiu conjuntamente com o technological frame. 

" ... as experi8ncias sabre transmissao de conhecimentos sugerem, nos Ultimos anos, a 

necessidade de se adequar its circunstancias agronOmicas em que se desenvolvem tais 

produtores, acentuando a pesquisa da produ'?a.o nos campos em detrimento da localizac;:ao 

tradicional nas estay6es experimentais" (Valeiras, 1992:147). 

A partir de meados dos anos 80 comeyam a se realizar algumas modificay6es institucionais, 

que incorporam os conceitos de descentralizayao, prosupostos por programa e programas nacionais 

de execuyao regional. Com~u a se conceber a atividade institucional em tennos mais sist6micos de 

'cadeia completa de produ~o' (Bisang e Male~ 1997). 

"A partir da mudan\4 do paradigma cientifico-tecno16gico no setor agropecuario, que 

implicou a pasagem de uma situa.yao de livre acesso do conhecimento a outra de apropriayio 

privada, o INTA decidiu, para nao ampliar a brecha tecnol6gica, formular urn Plano Nacional 

de Tecnologia Agropecuaria. Aletn disso, devia agregar a sua funyao tradicional de extensao, 

a capacidade de se vincular a empresas privadas para mobilizar seus potenciais de resultados 

da pesquisa. Para isso criou em 1988 uma estrutura de gestae que denominou Unidade de 
Vinculayao Tecno16gica, atraves da qual se geriu uma importante quantidade de convenios 

sabre temas de tecnologias agropecuarias inovativas." (Chudnovsk:y e LOpez, 1996:nota 7). 

A gerac;:lio de variedades vegetais foi a principal atividade de pesquisa e desenvolvimento da 

instituiyao. Estes desenvolvimentos nao sao passiveis de apropriayao econ6mica, dado que n3.o sao 
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patentaveis nem registraveis como propriedade intelectuaL 

A atividade de pesquisa e desenvolvimento do INT A teve uma importancia relativa men or que 

a de difusao tecnol6gica. Em particular, foi significativa a atividade dos grupos Crea, unidades de 

vinculayao entre a instituiyao e os produtores m6dios. A interayao com outras instituiy5es do 

complexo (em particular com algumas Faculdades de Agronomia e Veterinitria dependentes das 

universidades nacionais), embora seja aparentemente maier que a alcanyada pelo INTI, nao chega 

proporyOes significativas. 

No plano dos convenios de vinculayao, entre os anos 1992 e 1997 o INTA celebrou 130 

convenios de atividades de pesquisa conjunta com outras instituiy5es (70 em 1996), 36% sabre 

gen6tica vegetal e 35% sabre sa.Ude animal. 

Nas duas Ultimas df:cadas, a recomposicfto dos neg6cios vinculados ao setor agrario implicou, 

por exemplo, a apariyao de wn n.Umero de empresas produtoras de sementes que realizam atividades 

de desenvolvimento, sem requerer intera¢es com o rnT A. De fato, esta Ultima din§.mica significa urn 

deslocarnento relative do INT A como interlocutor tecnol6gico dos produtores agricolas a favor de 

fornecedores de tecnologia privados (Gutman e Gatto, 1990; Delgobbo, 1993). 

3.4.2.4. Comisio Nacional de Energia AtOmica (CNEA) 

3.4.2.4.1. Descri~io 

A CNEA e urn organismo descentralizado dependente -formalmente- da Presidencia. Foi 

criada em 1950, mediante Decreta No. 1093, sendo sua funyao 11promover e realizar estudos e 

aplica~Oes cienti:ficas e industriais das transmutayOes e rea9Des nucleares" e 11fiscalizar as aplicay5es 

a que se refere o incise anterior quando for necessaria par raz6es de utilidade pUblica ou para evitar 

os prejuizos que pudessem causar". 

A CNEA se inicia basicamente com tres eixos (ref: Martinez Vidal, 1995:178): 

a) uma atividade de pesquisa e desenvolvimento, com enfase em quimica e radioquimica 

b) uma atividade de explorayio de matf:rias primas nucleares, essencialmente urfurio 

c) um.a atividade de incentive da aplicayio e uso de radioisOtopes 

0 papel da Comissao e chave na forma~o de recursos humanos de alta qualifica~io e na 

canaliza~ao de iniciativas de alta tecnologia: 
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"Desde sua cria~o, a CNEA sustentou uma politica explicita de desenvolver seu pessoal 

tecnico assim como o de seus subcontratistas. Urn estudo realizado par Jorge Sabato 

mostra que cerca de 1. 000 cientistas e t6cnicos for am treinados em fisica, quimica, 
radiobiologia, metalUrgica e ciencia de materiais. _Como parte de seu esforyo em desenvolver 

recursos humanos se construem varias plantas piloto e reatores experimentais durante fins dos 
anos 50 e os 60, que fomecem a infraestrutura para muitos desenvolvimentos aplicados" (Katz 

e Bercovich, 1993 :468) 

3.4.2.4.2. Quale o nivel de intera.;io da CNEA com as unidades produtivas? 

Entre 1952 e 1958 se constituiram os primeiros equipes de pesquisa, mais voltados para a 

pesquisa aplicada e experimental, e se criou o Departamento de Metalurgia e, em conjunto com a 

Universidade Nacional de Cuyo, o Institute de Fisica (depois Institute Balseiro). Depois, foram 

criadas novas instituiy6es: o Departamento de Radiois6topos, a Gerencia de Materias primas, o 

Serviyo de Assistencia Tecnica eo Centro Nacional de Radiayao C6smica. 

0 Servi~ de Assistencia T6cnica (SATI), de especial importinica para esta perspectiva de 

amilise, surgiu par id6ia de Jorge Sabato, no inicio dos anos 60, em uma tentativa de estender os 

beneficios da acumula~ao de conhecimentos e recursos humanos que gerava a CNEA para o meio 

industriaL 

"0 tema nao :funcionou tao bern como aparece na teoria, o inconveniente foi que dentro dos 
grupos de tecnologi.a e metalurgi.a. dais ou tres grupos deram forte apoio ao SATI e no resto 
o SAT! niio teve o eco o a resposta que se esperava"(CEA,!995:29). 

0 SATI respondia a demandas diversas, provenientes de distintos setores industriais: 

" ... nesses anos se realizaram mais de 200 trabalhos, muitos deles de 'trouble shooting 

[colapso dos Altos Fornes de SOMISA, o misturador de ferro fundido de Salta, os avioes 
Mentor, a voladura da planta de General Cerri], muitos de desenvolvimento para a pequena 

e media empresa, desenvolvimento de cobre-zircOnio para a indUstria automobilistica, polido 

eletrolitico de facas de a9o inoxidaveL" (CEA,!995:30). 

A partir da focalizac;io da CNEA, no final dos anos 60, na constru~ao de grandes centrais nucleares, 

o SATI perdeu presenc;a relativa, ainda que, por outre lado, seja indicado como urn elemento chave 

na fonnayao de fomecedores nacionais de insumos para as centrais (CEA, 1995). 

Em 1968, come~ou a ser construido o primeiro reator, Atucha 1, em contrato com uma 

empresa alema, com o objetivo explicito de aumentar a participayao nacional na construyao e gerar 

urn projeto de autonomizayao nuclear (CNEA, 1974). Foi ativado em 1973. Em 1983, foi ativada a 
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central nuclear de Embalse. Ambas centrais foram desenvolvidas sabre a base de contratos turn key 

com contratistas estrangeiros. 0 grau de participayao locale de 'desempacotamento' da tecnologia 

incrementou-se consideravehnente no segundo projeto (Tanis, 1986). Desta vez, participou-se mais 

ativamente nas especificay5es tecno16gicas da engenharia bilsica e se assumiu a responsabilidade pela 

supervisao gera1 do projeto, indicando que 0 componente learning nao e de modo algum depreciilvel 

neste segmento. 

Alem dos projetos vinculados ao desenvolvirnento de reatores nucleares se avanyou no 

desenvolvimento de outras tecnologias, por exemplo: esterilizayao e conservayao de alimentos 

mediante radiayao. A partir da concepyao de Atucha II deixou-se de contratar turn key e se fez a 

licitayao para a provisao de equipamentos discriminados. Em 1977, criou-se a carreira de engenharia 

nuclear, seguindo a politica de gerayao de recursos lru.manos de alta quali:ficayao. 

A CNEA desenvolveu capacidades 'in house' e gerou urn significative fluxo de extemalidades 

ao desenvolver urn extenso nlirnero de subcontratistas.(Bisang, 1994). 

Durante os anos 80 foram :finnados contratos joint venture com algumas firmas privadas e se 

desenvolveu engenharia de desenho, que e oferecida tanto no mercado local como no intemacional 

atraves do !NV AP (Pesquisa Aplicada SA), uma firma de P&D e engenharia. fundada em 1976, que 

emprega atualmente cerca de 500 pessoas. Em convenio com o INV A.P foi desenvolvida uma 

tecnologia para enriquecimento de urania e foi ativada uma planta para sua prodw;:ao Comecou a se 

completar o ciclo de producao de reatores nucleares. A CNEA desenvoh:eu uma nova tecnica para 

a produyio de 3gua pesada, se utilizou urn acelerador e1etrostatico de 10ns pesados (TANDAR), 

foram elaborados supercondutores e teve continuidade a politica de empresas associadas. A CNEA 

qualificou como fomecedor internacional de elementos combustiveis nucleares 

Em 1988, a CNEA tinha 6.000 empregados, 1.600 dos quais se dedicam a tarefas de P+D. 

Nos anos 90 foi gerada uma serie de mudan~s estruturais profundas, motivadas fundamentalmente 

por fortes restriy5es oryamentiui.as. No final de 1994, a CNEA e dividida em tres organismos: 

- Nucleoelectrica Argentina S.A. conformado pelas plantas de producao de energia, com a 

ideia de avanyar em sua privatizayao; 

- Entidade de Centrale Nuclear, entidade de controle autdnoma dependente da Secretaria de 

Energia; 

- CNEA, reduzida, dedicada a produyao de alguns insumos nucleares, docencia, e atividades 

de P&D: enriquecimento de uranio, producao de metais (molibdeno), produyio de 
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radiois6topos e de combustiveis nucleares para as plantas termonucleares em funcionamento. 

No final de 1997, a CNEA contava com urn or~amento anual de 106 milh5es de pesos, dos 

quais apenas 3,9% (3,5% dos recursos) provinham de contratos e/ou venda de bens e servi~os a 

terceiros. Recentemente sofreu redu¢es dnlsticas de or~amento e perdeu pessoal cientifico. A planta 

de pessoal total chegou a 2.060 cargos, 560 dos quais se desempenham como pesquisadores. 

3.4.2.5. Universidades Nacionais 

3.4.2.5.1. Descri~tio 

Em 1970 existiam 20 universidades na Argentina, 10 pllblicas e 10 privadas. Entre 1970 e 

1983 foram criadas 32 universidades e de 1984 a 1995 outras 21 (neste case majoritariamente 

privadas). Em 1995 existiam 73 universidades (31 pUblicas, 6 provinciais e 36 privadas) (Chudnovsky 

e Lopez, 1995:75). 

0 setor pUblico, com uma matricula total de pouco mais de 700 mil alunos conta com urn 

or~amento anual -para 1996- que oscila ao redor de 1,45 bilh6es de d6lares. 0 plantel docente 

alcanl"'va -segundo dados de 1995- urn total de 100.480 professores, dos quais 9477 (9,5%) tinham 

dedicayiio exclusiva e 21.720 dedicayao semi-exclusiva. (Bisang e Malet, 1997:34) Preponderam, 

portanto, as dedicay5es simples. 

A Universidade Nacional depende economicamente do Oryamento Geral da Nayiio. Opera 

como entidade autlirquica na fixayiio de seus objetivos. 

A universidade ocupa urn Iugar de relevfutcia como ator no complexo institucional cientffico

tecnol6gico local. 

" ... os dados, tanto a nivel monetlirio como de quantidade de projetos- sao coincidentes em 

destacar a importfulcia das Universidades Nacionais [ ... ] e sem dUvida o maier (e quase o 

Unico) ambito de criacao de conhecimento bitsico e aplicado da Argentina11 (Bisang et al, 

1995:68). 

No plano des recursos monetarios, a universidade recebe 115 do gasto total realizado no paise 1/4 

dos gastos realizados de acordo com o on;:amento nacional 

"Estima-se que a Argentina investiu, em 1994, 850 milh6es de d6lares em atividades de C&T 

[ ... ]Com este marco, o gasto estimado das Universidades Nacionais representa: 

- 19,8% do gasto total em C&T; 
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- 25,7% do gasto do governo nacional em C&T; 

[ ... ] da perspectiva de uma vi sao geral da situa~Yao das universidades no complexo de 

institui('Oes de C&T da Argentina, cabe destacar que estas tarefas se leva a cabo por volta de 

1.200 unidades de C&T (institutes, c3.tedras, grupos de pesquisa, laborat6rios) isto e, 
aproximadamente a metade das ( estimadas) 2.300 instituiy6es com que conta o sistema em 

sua totalidade" (Bisang eta!, 1995:88). 

A relev§ncia das universidades como entidades de C&T aumenta quando a analise focaliza no tema 

recursos humanos. 

"Computando em todos os casos as dotay6es totais -isto e, pesquisadores, pessoal de apoio 

e administrativos- as Universidades Nacionais detem quase 50% dos recursos humanos do 

sistema em seu conjunto" (Bisang et al, 1995:21). 

Em outras palavras, esta instituiyao concentra 50% dos recursos humanos com que conta o pais 

nestas atividades mas capta apenas 25% do on;:amento pUblico nacional de C&T. 

Mas, de wna outra perspectiva, apenas uma pequena pory3o dos recursos universitarios, tanto 

humanos como oryamentirrios- esta direcionada as tarefas relacionadas a C&T: estirnava-se -para 

1994- urn gasto em C&T de 169,3 milh6es de pesos e urna dotayao de pessoal prOprio dedicado a 

estas atividades de 15.096 pessoas. 

"Tomando apenas as universidades nacionais, o oryamento total do sistema universitiui.o 

nacional tange os 1,3 bilh6es de pesos anuais, que se designam entre as 31 universidades 

nacionais. Apenas 4% do mesmo se destina a C&T, enquanto que quase 10% dos 

recursos humanos vio para o dito tipo de tarefas. Por6m, estas cifras nao refletem 

adequadarnente a realidade, j3. que ali na:o se inclui os itens salaries e in:fraestrutura. Mesmo 

assim falta computar as contribuintes provenientes de fontes alternativas de financiamento" 

(Chudnovsky e Lopez, 1995:75). 

0 gasto em C&T par pesquisador universit3rio no caso das universidades argentinas se aproxima de 

11.200 d6lares por ano segundo calculos de Bisang eta! (1995). A quantidade e baixa, se se 

considera, par exemplo, que a Cor6ia investe 14.349 d6lares e o Mexico 40.621 d6lares. Estes 

recursos nao se encontram distnbuidos equitativamente nas trinta Universidades Nacionais, mas estao 

concentrados em urn nU.mero limitado de institui'):5es 

"A maier parte dos recursos lrumanos em pesquisa estci concentrada em urn nU.cleo muito 

limitado de universidades, nas quais, se verifica tambem a maior presen'):a de pesquisadores 

de outras institui9')es. Com exce¢o desse subgrupo -liderado pelas universidades de Buenos 

Aires e A Plata- que detem quase 45% dos recursos humanos totais, o rest a tern incidSncias 

individuais pouco significativas no total, especialmente no caso das universidades de menor 
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porte" (Bisang et a1, 1995:37). 

As unidades universitarias dedicadas a c&T somavam, em 1995, L23 7 (Chudnovsky e Lopez, 1995). 

A analise de sua distnbuiyao revela a presencra de disparidades rn.arcantes, a favor de aquelas de maier 

porte. Por sua relev§ncia se destaca o caso da Universidade de Buenos Aires (UBA) que com 587 

unidades explica 47.5% do total. A UBA foi historicamente, a mais importante em termos do nUmero 

de pesquisadores, oryamento para C&T e quantidade de institui90es com atividades de C&T (Myers, 

1992). Em ordern de importancia seguem a universidade de La Plata -com 165 unidades-, a 

universidade de Mar del Plata -com 119 unidades-, COrdoba -com 112-, a universidade de San Juan 

com 55, e a de Tucumin, com 43. 

11Nas universidades de maior porte existe uma forte preponder§ncia das unidades dedicadas 

a pesquisa em ciencias exatas e naturais, medicina e fann<lcia. Em outre conjunto de 
universidades, ao contnirio, parecem primar as atividades de C&T relacionadas com as 

engenharias [Universidade Tecnol6gica Nacional, Mar del Plata, Rio Cuarto e San Juan]. Nas 

universidades de menor porte, as unidades de C&T parecem apresentar menor concentra.yiio 

por area de conhecimento!! (Bisang et al, 1995:34-5). 

Lamentavelmente na.o se conta corn registros da atividade tecnol6gica das universidades 

anteriores aos 80. Katz e Bercovich, sabre dados de fins dos anos 80 afirmam: 

" ... as universidades niio constituern urna fonte importante de nova tecnologia_ A pesquisa 

bAsica e normalmente realizada 'para o avan9o da ciencia'. apenas U$S 30 milh6es -5% do 

total de U$S 640 milhOes que constituem o on;amento das 24 universidades- se destinaram 

a atividades de P+D em 1988. Acredita-se que apenas urn de cada quatro professores 

universitArios realiza pesquisas, e cerca de urn teryo destes no campo biom6dico.(Katz e 

Bercovich, 1993:469). 

E dificil detinir a quantidade de pesquisadores universitcUios ativos Enquanto no ano 1988 

se registraram 10.828 pesquisadores, 5 anos depois, em 1993 eraro 7.300 (Bisang, 1994). A partir 

da impJementayiiO do programa de inceOtiVOS il. pesquisa universitaria 6 pOSSIVel COntar COrn DOVas 

quantidades, mas tao pouco con:fiaveis quanta as anteriores. Em 1994 foram registrados 11. 199 

docentes pesquisadores. Em 1996, este nfunero havia crescido a 18.887 (Bisang e Malet, 1997). Vale 

destacar que a natureza da implementa.yao do programa, como complernento salarial em uma situayio 

de congelamento dos salaries universitarios, "incentiva" a inscriyao no programa, tendendo a 

rnultiplicar a quantidade de docentes que declaram estar realizando atividades de pesquisa. 
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0 principal estudo disponivel da atividade de pesquisa e desenvolvimento realizada pelas 

universidades locais eo ja citado Bisang et al (1995). Quante ao tipo de atividades de pesquisa que 

se desenvolvem dentro do sistema, a analise realizada em 1994 sabre uma amostra de 15 

universidades (que nao incluia as universidades de Buenos Aires e A plata), de urn total de 9.530 

pessoas com atividades em C&T, 8.474 se dedicavam a pesquisa bcisica, aplicada ou 

desenvolvimentos experimentais. Dedica-se, portanto, pouca importclncia cis atividades de difusao. 

Ha universidades que praticamente nao desenvolvem atividades de P&D. 

"Quanta aos recursos oryamentarios, tem-se uma conclusao similar: 90% dos recursos se 

destinam a P&D, enquanto o resto a atividades de difusao e docencia. Ao mesmo tempo, os 

esforyos efetuados em ciencia bit.sica superam largamente as tarefas de desenvolvimento 

experimental. As primeiras captam alga mais de 20 milh5es de pesos, enquanto o 

desenvolvimento recebe apenas 4 milhOes" (Bisang et al, 1995:66). 

A aruilise da distribuiyao dos projetos de pesquisa por campo de aplicayao talvez permita definir com 

maior precisao a orientayao das atividades de C&T universitarias: 

3.14. Distribui-;io de projetos de pesquisa 

das universidades por campo de aplica-;io 
(em 1992 sobre casos selecionados) , 

campo de aplic~io projetos %/total 

desenvolvimento da educa¢o, ciencia e 780 

cultma 

prod119iio e tecnologia agropecuaria 591 

sallde humana 463 

desenvolvimento s6cio-econ6mico e 323 

servi9os 

produ~iio e tecnologia industrial 309 

meio terrestre 215 

ordenamento territorial 187 

outros 116 

produyao de energia 56 

total 3.055 

Fonte: B1sang et al, 1995.74 (com base em dados do 

Ministerio de Cultura e Edu<:ayao), e elabo[R9iio prOpria. 
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Sabre urn total de pouco mais de 3.000 projetos, 25% sao aplicados ao campo da educayao, 

a ciencia e a cultura, isso denotaria que uma parte das atividades esta referida ao campo estritarnente 

cientifico. Se for considerado o campo produtivo, tudo indica que as atividades agropecuarias tendem 

a explicar mais 20%. Tarnpouco surpreende -dado o perfil lrist6rico do desenvolvimento destas 

atividades na Argentina- que alga mais de 15% se refira a projetos relacionados com a saUde humana. 

Finalmente, aparecem como muitos menos relevantes os esforyos dirigidos a indUstria, o 

desenvolvimento econ6mico, os serviyos e a produyao de energia. Tanto Bisang como Chudnovsky 

e LOpez sao coincidentes na interpretayao destes dados: 

"As universidades parecem se especializar em areas cujos resultados se espalham por toda a 

sociedade, sendo geralmente de livre apropriayao e uso. Pelo contnirio, nas areas onde 

existem rnaiores possibilidades de apropriayao privada dos desenvolvimentos, a relevfulcia das 

universidades parece ser significativamente rnenor (energia, industria, etc.)" (Bisang et al, 

1995:75). 

"Do ponte de vista da apropriay8.o econ6mica dos desenvolvimentos emergentes dos esforyos 

de C&T, primam as atividades de pesquisa que geram resultados capt!iveis pela comunidade 

ern seu conjunto -de livre apropriayao e usa- ( educayao, ci&lcia e cultura, saUde ), par sabre 

os que podern ser captados privadamente ( energia, indUstria)" (Chudnovsky e LOpez, 1995: 

76). 

A produtividade do conjunto dos pesquisadores das Universidades Nacionais nao parece elevada da 

perspectiva da analise das publicayOes: uma publicay3o a carla 3 anos par pesquisador (sob o suposto 

que a mesma se efetua a titulo individual). 

" ... os quase 13 mil pesquisadores das universidades Nacionais publicaram em seu conjunto 

4.800 trabalhos em 1993 lsto significa 0,38 public01'5es por pesquisador por ano" (Bisang 

et al, 1995:80). 

Ao relacionar as publicay5es efetuadas com a quantidade de projetos aparece que, sabre urn 

total de 5.259 projetos em marcha -amaioria des quais possui mais de dais anos de durayao- as 4.795 

publica¢es anuais indicariam alga menos de uma publicayao anual par projeto. As universidades de 

La Plata e de Buenos Aires aparecem como as mais prolificas, explicando, em forma conjunta, 50% 

do total de publicay5es. (Bisang et al, 1995:80-1). 

3.4.2.5.2. Qual e o nivel de intera~iio das universidades com as unidades produtivas? 
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A vinculaya.o da pesquisa universitaria com o meio produtivo 6 relativamente muito baixa. 

Embora nao se conte com infonnay5es confi<iveis, alguns dados disponiveis pennitem apresentar 

algumas inferencias convergentes. 

Analisando os recursos extra-or~entfui.os e possivel construir urn indicador brando do nivel 

de vinculas;ao. Na teoria, a urn alto grau de vincu1as;ao como setor produtivo corresponderia uma 

propors;ao relativamente elevada de receitas extra-on;:amentarias originadas na venda de serviyos e 

outras atividades vinculadas a C&T. A jit citada analise da situar;:ao em 1994 sobre uma amostra de 

15 universidades (que, reitera-se, nao incluia as universidades de Buenos Aires e La Plata) permitiu 

definir que apenas 11% dos recursos extra-orr;:amentarios provinha da capta~tio atraves de vendas de 

servir;:os e outras atividades relacionadas a C&T, representando escassos 4% do gasto total 

universitirrio em C&T. Desta proporr;:ao se deriva ainda que "apenas uma pequena poryao, pouco 

relevante, nao provem de redistribuir;:Oes intemas do sistema de C&T" (Bisang et al, 1995 :44). 

Nao apenas a proporlf[o de receitas por vendas e baixa, mas quase 90% das receitas se explica 

por recirculayao do orr;:amento nacional entre instituiy5es do sistema. Isto resulta ainda mais 

significative em tennos da dinfunica global: segundo estes dados a interarrio intra-estatal das 

universidades e ostensivelmente maior que com o set or privado. 

Dentro deste baixo perfil geral, apenas algumas instituir;:6es apresentam alguma dinfunica 

diferenciada. Diferentes autores coincidem neste ponto: 

" ... em geral a vinculayao com o meio produtivo e d6bil. A tecnologia nao 6 uma pdtica 

difundida e e apenas importante em cases como o PLAPIQUI (Universidade Nacional del 

Sur), a UBA, a UNSJ, a Universidade de Mar del Plata e a Universidad.e de La Plata.'' 

(Chudnovsky e Lopez, I 995:76). 

" ... a vincular;:io das universidad.es como meio produtivo -plano no qual a tecnologia ocupa 

urn papel central- na.o aparece como sobressalente. Uma primeira evidencia nessa direlf[o 6 

a escassa relevfulcia que tern as atividades de C&T das universidades, niio vinculadas a P&D. 

Em geral a pr<itica tecnol6gi.ca nao esta difundida e se circunscreve -em atividades de certa 

relevfulcia econ6mica- aos casos do PLAPIQUI (empreendimento onde participa a 

Universidade del Sur), a Universidade de Buenos Aires (especialmente a partir da fonnar;:ao 

de UBA1EC), a Universidade de San Juan (sabre a base de seus grupos de eugeuharia eletrica 

e mineira), Mar dal Plata (que conta desde 1986 com urn programa de vinculayao com 

empresas) e La Plata" (Bisang et al, 1995:83). 

Nos Ultimos anos foram registradas varias tentativas de aumentar o grau de relacionamento 
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entre universidades e empresas produtivas. Em Bisang et a1 (1994:84) se constata que as relav5es com 

o meio produtivo parecem comec;ar a ganhar alguma relev:lncia durante os Ultimos anos. Em 1992, 

detectou-se a existencia de 1.121 convfurios vigentes, mas nao se podem especificar dados sabre o 

tipo de atividades, pessoal envolvido ou montante das contribuiv5es. Em urn contexte de 

heterogeneidade, destaca-se a concentrac;ao destes convenios nas universidades maiores. Dos 1.121 

convenios tecnol6gicos finnados em 1992, 27,6% corresponde a Universidade de La Plata, e 16,6% 

a de Buenos Aires. Somando OS de Mar del Plata (9 ,5% ), estas tres universidades dao conta de mais 

de 50% dos convenios subscritos. 

Par outre lado, no final de 1993 havia 10 Unidades de Vinculac;ao pertencentes a 

universidades nacionais habilitadas nos termos da lei de inovac;ao No.23.877 (correspondiam a 8 

universidades), enquanto outras 5 tinham a habili~ao em gestae. Alem disso, havia outras 14 

institui¢es vinculadas a universidades que podiam se adaptar para seu enquadramento como UV. No 

total, existiam 29 Unidades de Vinculavao ou instituivoes amilogas dentro do sistema universitario 

(Chudnovsky e LOpez, 1995:77-8). 

Alf:m disso, e possivel registrar urn nUmero ainda restrito de tentativas de desenvolver 

'incubadoras de empresas'. Os casas mais avanc;ados neste sentido sao as unidades das universidades 

nacionais de Mar del Plata, La Plata e Lujan. Nenhuma destas tentativas alcanc;ou maiores exitos, em 

particular se as experiencias sao avaliadas segundo o criteria de geral(iio de empresas de base 

tecnol6gica. Apenas se registram dois casos neste senti do na Universidade de La Plata, ainda que, na 

realidade, trate-se de pequenas unidades de servi~s tf:cnicos que ja existiam nos laborat6rios de P&D 

de YPF, a petrolifera estatal privatizada. Estes laborat6rios foram transferidos aU. de La Plata. As 

incubadoras de Mar del Plata e Lujan apenas abrigaram ate agora pequenas e micro empresas de 

comercializa.s::ao de serviyos (sem maiores conteU.dos tecnol6gicos: assessorias administrativas, 

comercializac;ao de doces, etc.). 

Urn exemp1o, a evoluc;ao das atividades da Universidade de Buenos Aires (UBA) talvez s~a 

Util para observar o alcance destas tentativas. 

A promoc;ao da vinculac;ao entre a UBA e o setor produtivo se iniciou em 1987. Como 

resultado dos novas mecanismos adotados, entre 1987 e 1992 forarn firmados 425 convenios. Em 

1992, o faturarnento destes convenios alcanyou 10% do orc;amento da UBA. Ao analisar a 
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distribuiyao de convenios segundo a contraparte, se adverte que 40% dos mesmos foi com entidades 

governamentais e 37,6% com universidades nacionais e estrangeiras. Apenas 9,6% dos contratos foi 

realizado com empresas privadas e 6, 7% com empresas pUblicas (Garcia de Fanelli, 1993 ). 

Ao analisar a composiyao das receitas geradas se depreende a baixa incidencia das atividades 

deP&D: 

"As receitas totais ate 30/6/92 foram por volta de 750 mil pesos (representando uma infima 

parte da receita total, posto que em 1992 o gasto total de C&T da UBA foi de 10.9 milhoes). 
Sua composiyao e rn.uito ilustrativa: somente 2.6% das receitas vern da realiza~o de servic;:os 

de pesquisa e desenvolvimento: a maior parte corresponde a prestac;:ao de servic;:os t6cnicos 

e outros servi10os" (Bisang et al, 1995:84). 

Urn perfil similar se configura ao analisar os contratos firmados de acordo com o tipo de 

atividade: a consultoria tern 51,8% dos casas, 26.4% se refere a assistencia t6cnica. As atividades de 

P&D e transferencia de tecnologia representam, respectivamente, 1,2% e 0,6% do total de contratos. 

"A interpreta~ao destes dados e bastante simples quanto a ponca relev:incia que estes 

convenios tiveram sobre o aparato produtivo domestico. Deve se esclarecer, niio obstante, 

o significado do nllmero de contrata¢es com entidades govemamentais; se trata, em boa 

parte dos casos, de uma maneira de sortear as restri96es -derivadas da restric;:ao fiscal- para 

incorporar pessoal ou realizar contratos de servi9os na administrac;:ao pUblica" (Chudnovsky 

e Lopez, 1995 :80). 

A Universidade de Buenos Aires implementou a empresa UBATEC S.A. A iniciativa nasceu 

em 1989, mediante urn convenio de cooperayao como Banco da Cidade de Buenos Aires, o Banco 

da Nac;:ao Argentina, a comissao para a Area Metropolitana de Buenos Aires, a Comissao Nacional 

de Energia AtOmica e a Confederayao Geral da IndUstria, com o fim de realizar urn estudo de 

viabilidade para a criac;:3o de urn Parque Tecno16gico em Buenos Aires. Finalmente, deixou-se de lado 

esta :figura e se adotou a de empresa de vinculac;:ao que funcione como interface entre a Universidade 

de Buenos Aires e as demandas extemas. Associaram-se na iniciativa a Municipalidade de Buenos 

Aires, a Uniao Industrial Argentina e a Confedera,iio Geral da Industria. Dentro da regulamenta,ao 

se contemplou destinar parte dos beneficios para estimular financeiramente uma 'incubadora de 

empresas' (Fernandez Polcuch, 1993). 0 desempenho de UBATEC em termos de atividade de P&D 

e transferencia tecno16gica foi baixo. 

Durante o exercicio encerrado emjunho de 1994, foram faturados U$S 1.262.688, contra os 
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U$S 792.130 registrados no periodo anterior (79% de aumento). A rnaior parte deste incremento se 

originou em atividades de consultoria. Nesta data existiam 17 contratos em execuyao e outros 6 em 

trfunite. 0 lucro do periodo foi de U$S 14.034 (antes de impastos). A avaliayae da incidencia destas 

atividades sabre a dinfunica inovativa e francamente negativa, em particular ao observci-las da 

perspectiva de gerayiio de interayOes sin6rgicas: 

"No momenta hci pouces contratos que, estritamente, podem ser considerados de P&D [de 

fate, havia apenas urn contrato de P &D com verdadeira importfulcia econ6mica] Apenas se 

concretizaram alguns casas nos quais a universidade tinha alcanyado resultados de interesse 

preliminar e nos quais a contribuiyiio privada se reduzia, basicamente, a um apoio econOmico 

e logistico pelo que a empresa recebe, em contraprestayao, uma participayiio na propriedade 

do resultado. Predominam, em contraste, os contratos de consultoria ( 46,5% do 

faturamente, predorn.inantemente com organismos do estado), presta~io de servi~os de 

assistencia tecnica (cerca de 35% da faturamento) e formayao de recursos humanos" 

(Chudnovsky e Lopez, 1995:82). 

0 perfil descrito nao corresponde a urn processo de learning by interacting. 0 beneficia universitario 

parece ter se restringido a percepyiio de -escassos- recursos econOmicos, enquanto o privado se 

estende desde a recepyiio de servir.;:os barates de assessoria ate a apropriay3.o de conhecimentos e suas 

externalidades sem interveny§o direta em sua produyao. Per outro lado, e possivel observar, uma vez 

mais, o predominio de rel.ayOes intra-estatais sabre as interay6es corn empresas produtivas privadas. 

3.4.2.6. Outras instituic;iies 

Dentro do universe de instituiy5es vinculadas as atividades de C&T, e possivel diferenciar 

algumas que par seu potencial ou sua import§ncia te6rica em urn ensemble s6cio-tecnico sao 

particularmente interessantes. Por um lade, se descrevem brevemente tres instituiy6es, duas delas 

vinculadas a defesa e tecnologia aeroespacial, atividades que, em outros ensembles, geram fortes 

interayOes entre unidades de pesquisa e preduyio. A terceira foi selecionada por constituir o exemplo 

local de maier sucesso de vinculayae entre instituiyOes pUblicas e empresas produtivas. Por outro 

lado, se descreve urn conjunto de institui¢es sem fins lucrativos, setor pouco percebido das 

atividades cientificas e tecnol6gicas. 

3.4.2.6.1. Planta Piloto de Engenbaria Quimica (PLAPIQUI) 

Em 1977, com motive da abertura do Polo Petroquimico Bahia Blanca, se tmc1aram 
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formalmente as atividades do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento do complexo Petroquimico 

Bahia Blanca (PIDCOP). 0 PLAPIQUI e a unidade executora do PIDCOP. A criayiio do prograrna 

constitui urn dos prop6sitos mais claros de gerar uma instfutcia de vinculayio entre o setor academico, 

o complexo de C&T eo setor produtivo63
. 

0 programa respondeu a urn financiamento mUltiple. Algumas das atividades (forma.;:ao de 

recursos humanos, assistencia t6cnica, etc.) sao financiadas mediante quotas de empresas membra. 

0 CONICET e a Universidade Nacional del Sur fomecem os salaries dos pesquisadores. Agetlcias 

intemacionais como ONUDI eo Porgrama de Nay5es Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 

efetuaram contnbui.;:Oes para a aquisiyao de equipamentos e qualificaya:o do pessoal. Em 1994, entre 

60 e 70% do oryamento do programa vinha de quotas e serviyos vendidos as empresas. 

0 PLAPIQUI realizou trabalhos para mais de 100 ernpresas e instituiy6es argentinas e 

estrangeiras nas areas de petroquimica, quimica e alimentos. Colaborou e transferiu tecnologia para 

centres de pesquisa locais e do exterior, chegando, por exemplo, a vender urn desenvolvimento de 

tecnologia para fabricayao de suco concentrado a uma firma mexicana. 

Como foi afirmado previamente, ao analisar o desempenho das universidades (no ponte 

3.4.2.5.2), o PLAPIQUI, consensualmente, constitui a iniciativa de vinculayao da atividade das 

instituiy6es de C&T como setor produtivo mais exitosa (Nivoli, 1992; Garcia de Fanelli, 1993; 

Chudnovsky, Lopez e Porta, 1992 e 1994). PorOm, ainda nesta exceyiio e possivel encontrar 

dificuldades para a consolidayao de uma dinamica s6cio-t6cnica caracteriz3.vel por urn alto grau de 

sinergia. 

"Uma exc~ importante a este padrao geral 6 o Programa de Pesquisa e Desenvolvimento 

do Complexo Petroquimico Bahia Blanca -PIDCOP-, e sua unidade de execuyio, a Planta 

Pilato de Engenharia Quirnica -PLAPIQUI-. Por6m, diversos motivos fJZeram com que os 

efeitos positivos que poderiam ser derivados desta experiencia fossem parcialmente 

interrompidos" (Chudnovsky e Lopez, 1996:nota 8). 

Entre as dificuldades se assinalam (ref Chudnovsky et al, 1992 e 1994): 

- subestimayao por parte dos empresarios locais das atividades de desenvolvimento tecnol6gico 

- entraves nas vinculay5es colocadas por problemas de con.fidencialidade 

630 programa dependia da Universidade Nacional del Sur, do CONICET, e das empresas pllblicas e privadas 
Electroclor, lndupa, Induclor, Mon6meros Vinilicos, Pet:ropol, Petroquimica Bahia Blanca. 
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- orientac;ao da instituifY3.o para a priorizac;ao de atividades de consultoria e assistencia t6cnica em 

detrimento das de pesquisa e desenvolvimento, derivada da modalidade de financiamento 

As restric;Oes financeiras ao complexo de C&T desde fins dos anos 90 afetaram o montante 

dos recursos destinados a pesquisa. 

A partir da privatizac;ao das empresas do Polo Petroquimico Bahia Blanca, no qual o 

PLAPIQUI se encontrava integrado, perdeu grande parte de sua dinfunica 

"De fato, a forte aposta da Dow Chemical no Polo Petroquimico de Bahia Blanca pode 

implicar urn ponto de inflexao no desenvolvimento do setor a nivel dom6stico. [ ... ] Este 

processo de expansao se daria essencialmente nas linhas de commodities, niio podendo se 

esperar que se gere urn projeto ambicioso de desenvolvimento de capacidades 

tecnologicas endogenas." (Lopez e Chidiak, 1996:438). 

Disto se deduz, par outro lado, que a demanda que des:fiutava a institui~o se explicava 

:fundamentalmente pelos requerimentos das iniciativas produtivas do estado. A integrac;ao ao setor 

privado das plantas produtivas do Polo alterou de tal modo a dinfunica que o exemplo 'virtuoso' de 

alta qualidade academica e tecnol6gica com vinculac;Oes fluidas com o setor produtivo passou a se 

converter em mais urn caso de instituic;ao problematicarnente vinculada. 

3.4.2.6.2. lnstituto de Pesquisas Cientificas e Tecnicas das Forfas Armadas (CITEFA) 

Lamentavelmente, nao foram achadas fontes secundarias que permitam reconstruir uma 

hist6ria das atividades de C&T realizadas pelas For,as Armadas durante os Ultimos 30 anos. 

A Argentina desenvolveu, desde os inicios da fuse substitut:i.va de sua economia, urn certo grau 

de autonomia no desenvolvimento e construyao de armas. Em plantas militares, se acumularam 

conhecimentos para construir localmente misseis de med.io alcance,jets de combate, tanques medias 

e canh5es. 

Em 1988, os gastos em P+D de defesa absorviam quase 6% do total do gasto pUblico em 

P&D. Cerca de 6()0/o desse gasto se dirigia a CITEFA., a maior agencia de pesquisa do setor militar. 

CITEF A empregava 900 pessoas, 200 delas engenheiros militares. 0 oryamento anual da agencia 

crescia a U$S 10 milh6ees aproximadamente, 25% dos quais se designava a projetos de P&D. 

Embora a produc;io argentina de armamentos nao tenha atingido urn grau de sofisticayio 

equiparavel ao dos paises tradicionalmente exportadores, conseguiu urn nivel de acumulayio 
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tecnol6gica tal que possibilitou a apari~;;fio de urn fluxo restrito de exportay6es (Ceresole, 1989). As 

exportayOes de equipamento e tecnologia se dirigirarn para consumidores de capacidade tecnol6gica 

rnenor ou igual a local: ao rnercado latino-americano, e tambem para o Oriente Media, a paises como 

Irak e Iran. 0 controle sabre a provisao de armas ao Oriente Media, a partir de meados dos anos 90, 

lirnitou substancialmente o rnercado das exportay5es latino-arnericanas, tanto argentinas como 

brasileiras. Como se observa no quadro 3 15., o fluxo de exportay5es se reduziu rapidarnente a partir 

do firn da ditadura rnilitar, acornpanhando, par outro !ado, o ritmo das importay6es. 

3.15. Exporta~Oes e importa~Oes de armas 1984-1994 
(em milhOes de d6lares correntes e constantes de 1994) 

importa~Oes exporta~iies %ann. imp./ %arm. exp./ 
ano U$ correntes US constantes U$ corrientes US constantes total imnort. total exnort 

1984 490 678 120 166 10,7 1,5 

1985 210 280 80 107 5,5 1,0 

1986 200 260 40 52 4,2 0,6 

1987 180 227 70 88 3.1 1,1 

1988 330 401 70 85 6,2 0,8 

1989 50 58 60 70 1,2 0,6 

1990 20 22 20 22 0.5 0,2 

1991 10 11 5 5 0.1 0,0 

1992 10 10 5 5 0.1 0,0 

1993 20 20 10 10 0.1 0,1 

1994 10 10 0 0 00 0.0 
, 

Fonte. US Arms Control and Dtsannament Agen0 ( 199:-.) 

Embora a existencia de urn fluxo de exportay6es de annamentos possa ser considerada urn 

indicador indireto do nivel desenvolvimento tecnol6gico acumulado a escala nacional, o caso 

argentino apresenta algumas singularidades. Diferente de outros paises. nos qua.Js as atividades de 

P&D de defesa significam urn impulse a d.infunica inovativa geral, o caso argentino rnostra urn 

isolamento social da atividade, em dais planos: 

a) sobre as finnas produtivas privadas: "Na Argentina nao existe colaborar;ao em atividades de P+D 

entre empresas estatais e finnas privadas." (Katz e Bercovich, 1993 :469) Os desenvolvimentos 

militares niio promoverarn associay5es de risco compartilhado, nem, dado o grau de verticalizayiio 

de FabricayOes Militares (uma serie de plantas de produ~ao de equipamentos militares), tampouco 

implicaram a qualificayiio de fomecedores especializados, nem upgrading nas relay5es usu.B.rio

produtor. Este isolamento provocou a nao a pari cia de extemalidades, fruto destas atividades em 
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outros SNis, assim como de learning by interacting. 

b) sobre as universidades e outras unidades pU.blicas de C&T: a desconfiam;:a politico-ideol6gica dos 

militares sobre os cientistas e universitarios causou a nao participacao de pesquisadores universitarios 

nos projetos militares, nem a coopera.yao entre unidades de P&D das Foryas Armadas como resto 

das instituiy6es de pesquisas pllblicas locais. Isto implicou urn novo obst3.culo para learning by 

interacting. 

A restriyao do on;:amento destinado a defesa em geral, e a suas atividades de P&D em 

particular -a participayao de defesa nos gastos em P&D caiu de 6% em 1988 para 3,4% em 1995 

(RICyT, 1998)- parece ter causado, par outre lado, uma perda, ao menos parcial, das capacidades 

previamente acumuladas (fundamentalmente em termos de recursos humanos) e urn consequente 

downgrading da capacidade produtiva. 0 panorama anterior de isolamento se agravou ao nao se 

integrar a atividade de P&D militar com outras civis durante a fase de restriyao oryamentaria, o que 

poderia ter permitido o aproveitamento da capacidade acumulada mediante reciclagem tecnol6gica 

ou outras formas de utiliza~o de conhecimentos. 

3.4.2.6.3. Comissao Nacional de Pesquisas Espaciais (CNAE) 

A CNAE foi criada em 1991 sabre a base da Comissao Nacional de Pesquisas Espaciais 

(CNIE) mediante o decreta No. 995. E uma entidade descentralizada dependente da Presidencia da 

Nayao. Sua direya:o est3. composta por membros propostos par: defesa, ciencia e tecnologia, 

econornia, meio arnbiente, comunicay5es, educayfto e relac6es exteriores. A instituiciio monopoliza, 

par lei, o desenvolvimento de tecnologia aeroespacial argentina. 

Conta com urn on;:amento anual de alga mais de 26 milhOes de d6lares. Emprega 132 pessoas. 

Responde a urn programa permanente de avaliac;:a.o de pianos, projetos e atividades atraves de uma 

auditoria tecnica. 

Dedica-se, por urn lado, ao tratamento e processamento de imagens de satelites. Par outre 

lado, projetou os satelites SAC-Be SAC-C, o primeiro posto em 6rbita em novembre de 1996. 

Intervem ativamente em projetos intemacionais de cooperayao, com a NASA, com o Brasil (projeto 

SAIA3) e com Espanha (projeto SATCOOP) (Bisang e Malet, 1997). Estes desenvolvimentos 

indicam urn nivel relativamente alto de cooperayao intemacional em atividades de P&D. 
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A existencia deste tipo de desenvolvimentos tecnol6gicos implica a presen~a de urn setor de 

alta complexidade no SNI argentino. Porem, e no minimo problerruitico interpretar este fato como 

urn indicador generalizivel ao plano sist&n:ico64
. Paradoxalmente, a coopera~ao carece de correlate 

no ambito local; apenas pod em ser registradas algumas intera~6es corn institui~6es locais (como o 

ja mencionado INV AP). 

3.4.2.6.4. Entidades sem fins lucrativos 

E necessaria mencionar uma serie de instituiy6es que, ate hoje recebem pouca atenyao como 

atores da dinilmi.ca inovativa local. Comp5em este grupo as associay5es civis sem fins lucrativos, 

assim como empreendimentos impulsionados pela esfera pUblica destinados a favorecer a iniciativa 

de pesquisadores e/ou os potenciais de pequenos empresarios inovadores (como EMPRETEC, 

UBA TEC, etc.) 

Este setor inclui urn wriverso constituido por diferentes instituic;Oes: entidades de bern pUblico, 

mutuais, associay5es civis e funda~6es. Em rela~ao its atividades de C&T, o quarto tipo de 

institui~Oes apresenta particular interesse. Lamentavelmente, nao esti disponivel informayiio sobre 

a evolu~o hist6rica destas entidades que alcance o periodo analisado nesta tese. 

Algumas destas funda~Oes se originaram do desprendimento das universidades em periodos 

de repressiio ideo16gica, como uma forma "defensiva" de continuar pesquisas e atividades academicas. 

Em alguns casas, responderam em sua origem a doay5es com fins determinados, por exemplo, a 

Fundaya:o Campomar, orientada a pesquisas biomedicas. 

Contabiliza-se urn total de 1.600 funda~6es em atividade em 1994 (Roiter, 1996). Poderiam 

se distribuir, de acordo com dados da fundayiio AragOn, segundo sua orientayao: 34% dedicadas ao 

tema 'sa.llde'; 26% a 'educayiid; 26% a 'atividades cientificas e tecnol6gicas; 10% a 'desenvolvimento 

comunitiui.o', 2% a 'ecologia' e o 2% restante a varias atividades. 

Portanto, umas 400 funday6es realizaram diferentes atividades vinculadas a C&T: 

- financiamento de congresses; 

64 Al6m da arullise pontual da atividade cientifico-tecnolOgica desta institui~o, e interessante observar que 

a trajetOria s6cio-tecnica da pesquisa aeroespacial argentina foi diretamente afetada pela interru~o do projeto de 

construcao de urn missil de combustivel s6lido, devido ao risco que implicava a prolifera~§.o desta tecnologia, segundo 
a perspectiva norte-americana. 
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- subsidies para a publicac;ao de pesquisas; 

- distribuic;ao de bolsas e premios; 

- realizac;ao de atividades de pesquisa e/ou transferencia de tecnologia. 

Algumas destas fundac;6es tern estreita relac;ao com organismos internacionais e/ou com 

organismos do complexo local de C&T. T&n diversas formas de fi.nanciamento, o que em alguns 

casos implica que nao sejam instituic;6es estiiveis, dada sua alta dependencia as possibilidades de 

obtenyao de recursos externos. 

Nos Ultimos anos reforyou-se urn fenOmeno iniciado nos anos 60 e vigente durante os 80: o 

surgimento e expansiio de fundac;6es ligadas a empresas privadas. Em geral, trata-se de empresas de 

primeira linha. A ac;ao destas funda¢es nao se restringiu a realizac;ao de atividades filantr6picas, mas 

incluiu atividades de capacitac;ao de pessoal e pesquisa tecnol6gica. Os exitos nestes Ultimos casos, 

obviamente, beneficiaram a empresa a que devem sua origem. Identifica-se, neste sentido, 44 

funday6es empresariais de relevfincia65 (GADIS, 1997). 

Dada a natureza mUltipla e relativamente dispersa das funday6es, somada ao fato de que nao 

existe nenhum tipo de informay§.o centralizada sobre suas atividades, e dificil estabelecer a incidencia 

que tiveram sobre a dinfunica inovativa local. 

Nos levantamentos sobre atividade cientifica e tecnol6gica e possivel perceber, ao menos 

parcialmente, alguns aspectos da atividade destas instituiy6es. Em 1969, este tipo de instituic;ao (entao 

registradas como privadas de bern pUblico), explicavam 5,6% das instituic;5es. s~·o do pessoal de C&T 

e4,4% dos projetos de P&D destacados. Esta presenc;a relativa diminui nos dados de 1982 e 1988, 

dando conta respectivamente de 3,4% e 3% das unidades; 3,5% e 2,7% do pessoal e 4,2% e 2,9% 

dos projetos (RRACyT, 1983 e 1989). Segundo registros da Secretaria de Ciencia e Tecnologia da 

Naylio (SECyT, 1996 e 1997), as associay6es sem fins lucrativos davam conta. em 1995, de pouco 

mais de 2% do gasto total de C&T realizado na Argentina (28 milh5es de dOlares). Al&m das 

atividades concretas de P&D que podem realizar, e interessante destacar a fun<;ao de coordenayao 

e vincula.yiio inter-institucional (na.cional e internacional) !JUe podem oferecer. Em alguns casos, estas 

funday6es dao espayo para a realizayao de pesquisas financiadas pelo CONICET, em outros, 

6$por exemplo, a Organizac;3o Techint organiza a assistencia tecnol6gica as empresas do grupo atraves de 

FUDETEC, que opera como urn centro independente (Raiter, 1994); a f'unda¢o Jorge Acevedo fomece assisstCncia 
tecnol6gi.ca a Acindar. 
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constituem centres de difusi:io de novas id6ias, ou de contato ( atraves da organiza<;iio de simp6sios, 

seminaries ou a publica<;1io de trabalhos cientificos) entre pesquisadores. Esta funyao foi 

particulannente relevante no desenvolvimento das ciSncias socials na Argentina (Vessuri, 1990). 

3.4.3. Ami.Iise de alguns aspectos quantitativos das instituic;Oes de C&T argentinas 

3.4.3.1. Descriciio geral do complexo institucional 

As atividades cienti:ficas e tecnol6gicas se concentram em urn nUmero restrito de instituiy6es, 

que comp6em o grosse do or<;amento, e a maior parte dos recursos humanos e os projetos de 

pesquisa em execuyao. 

"Estima-se que existem cerca de 2.000 instituiy6es dedicadas a atividades de C&T no funbito 

nacional. 0 total de recursos humanos empregados - equivalente a pessoal com dedicayao 

exclusiva- alcanryaria 30.000 pessoas (SECyT, 1995), embora a heterogeneidade dos crit6rios 

de designa.<;§.o imponha prudencia na interpretayao desta cifra. 0 sistema universitario aporta 

a maior quanti dade de pessoal dedicado a C&T ( cerca de urn teryo do total), seguido pelo 

!NT A, o CONICET, o INTI e a CNEA." (Chudnovsky eLopez, 1996:47). 

Tal concentrayao tambem e assinalada por outros autores 

"As atividades pUblicas de P+D estao extremamente concentradas. Oito agencias e instituiy6es 

absorvam cerca de 90% do total do oryamento." (Katz e Bercovich, 1993 :466). 

" ... apesar da existencia de urn grande nUmero de instituiy6es, o grosso da atividade fica 

limitado a urn conjunto relativamente reduzido, que funciona ha mais de tres d6cadas: o 

CONICET, o INTI, o INTAe a CNEA. Estas quatro instituiy6es concentram mais de quatro 

ou cinco partes dos recursos hurnanos e monetarios do sistema em seu conjunto." (Bisang, 

1995:30). 

Uma lista limitada das instituiy6es pUblicas (ern 1994) pennite observar urna estrutura basica do 

complexo de C&T argentino, assim como a jurisdiyio a que responde cada uma: 
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3.16. Princi ais institui~;Oes de Ciincia e Tecnolo 

Secretaria de Cifulcia e Tecnologia (SECyT) 

Museu de Ciencias Naturais 

Institute de Gelos Continentais PatagOnicos 

Institute T ecnel6gice de Chascomlls 

Fundayiio Miguel Lillo 

Conselho Nacional de Pesquisas Cientificas e Tecnicas (CONICET) 

Pregramas especificos 

Secretaria de Meio Ambiente: 

Institute Nacional de Ciencias e Tecnicas Hidricas 

Administrayae de Parques Nacionais 

Secretaria de Agricultura Pecuaria e Pesca 

Institute Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Pesqueiro 

Institute Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA) 

Ministerio de Defesa: 

Direyiio Geral de Fabricay5es Militares 

Institute de Pesquisas Cientificas e Tecnicas das Foryas Armadas (CITEF A) 

Institute Antartico Argentino 

Institute Geognifico Militar 

Serviyo de Hidrografia Naval 

Serviyo Naval de Pesquisa e Desenvolvimento 

Serviyo Meteoro16gico Nacional 

Ministerio da Sallde: 

Institute de Microbiologia 

Institute Nacional de Pesquisas do Chagas 

ANMAT 

Institute Nacional de Epidemiologia 

Institute nacional de Genetica Medica 

Centro Nacional de Parasitologia 

M:inisterio de Educayao: 

Universidades Nacionais 

Presidencia da Nayao 

Comissao Nacional de Energia AtOrnica (CNEA) 

Comissao Nacional de Atividades Espaciais (CNAE) 

Fonte: isan 1994 

Embora tendo sofrido alterayOes menores no tempo, esta estrutura permaneceu estcivel desde 

os anos 60 ate meados dos anos 90. As principais mudan~s nao se referem tanto a criayao de novas 
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atividades quanta a relar;ao de dependencia da Secretaria de Ciencia e Tecnalagia ( o denaminav6es 

afins). Voltar-se-<i sabre este ponte 5.4.2 (ver, em particular, o quadro 5_14). 

0 nllcleo central destas instituir;Oes e de carater nacional, dependendo financeira e 

juridicamente de diversos estamentas do Poder Executive da Nayao. 

A CNEA eo CONICET reportam -direta ou indiretamente- a Presidencia da Nacao. Por sua 

vez o INTI guarda uma estreita relayao com a Secretaria da IndUstria. Algo similar ocorre com a 

Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Pesca, com respeito ao Ministerio da Saiide ( e as respectivas 

instituir;Oes que deles dependem, como o INIDEP ou alguns dos hospitais pllblicos que, alem de suas 

tarefas habituais, efetuam algum tipo de pesquisa). 

Aletn disso, destas instituiy5es se desprendem outras, seja atraves da participayiio acionaria 

em empresas -como no caso das firmas satdites da CNEA- ou de instituiy5es dependentes, tanto 

formal como financeiramente, de uma entidade principal -o caso paradigmil.tico nesta categoria e o 

CONICET e seus institutes vinculados. 

Por outro lado, existe uma multiplicidade de instituiy5es que aperam em outros ambitos 

(Bisang, 1995): 

a) entidades provinciais ou municipais: existem dependencias na maioria das provincias, dedicadas 

a tarefas de C&T, tanto ao nivel dos poderes executives provinciais (via secretarias, subsecretarias, 

etc.) como de organismos aut&nomos dedicados a pesquisa cientifica. Independentemente da 

magnitude, normalmente muito restrita destas atividades, se verifica uma ampla gama de 

empreendimentos conjuntos entre entidades descentralizadas e algumas instituiy5es provinciais e seus 

referentes nacionais (neste funbito o CONICET e o INTI aparecem como as instituir;Oes rnais 

inclinadas a viabilizar atividades, programas e inclusive organismos conjuntos). 

b) universidades nacionais: trata-se de urn conjunto de entidades aut6nomas. A designar;ao de 

recursos e a fixacao das linhas de atividade e seus mecanismos de controle e coordena~o, escapam 

da Orbita das autaridades gavernamentais nacionais ou provincuus. Tendem a operar 

independentemente do conjunto de instituir;Oes de C&T. 

c) instituiy5es govemamentais: divis5es -tanto ao nivel da administrayao central como provinciais

que centralmente tern outras finalidades funcionais -como a educa~ao, o controle de nonnas de 

qualidade, etc.- mas que parcialmente pod em efetuar tarefas de pesquisa e desenvolvimento 
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relacionadas como tema tecnol6gico. Na estrutura formal da Administray1io PUblica dependem de 

minist6rios nao ligados diretamente a prodw;;ao (como SaUde PUblica e/ou Educaciio) mas que 

indubitavelmente operam no terrene da P&D (tale o caso do Institute Malbran, por exemplo) 

3.4.3.2. Analise de indicadores quantitativos 

A elaborayiio de alguns indicadores quantitativos pennite realizar alguma analise acerca da 

evoluyiio das atividade das instituiy6es e unidades de C&T durante o periodo estudado. Dado o baixo 

grau de confiabilidade da informayiio disponivel, em particular da informayao sabre instituiy5es 

privadas, esta ana.J.ise apenas pode ser uma aproxima~ao, baseada mais nas porcentagens relativas e 

propory6es que nas quantidades absolutas. Por outre lado, a aruil.ise se restringe a aqueles aspectos 

significativos para a elucidayiio da dinfunica s6cio-t6cnica argentina. 

Dado que as medidas correspondentes aos distintos levantamentos tornados como base, 

realizadas com diferentes criterios, foram necessarias uma s6rie de operay5es de compatibilizayao. 

Em cada caso esclarece-se a natureza das operay6es realizadas. Este fato diminui ainda mais o grau 

de confiabilidade das quantidades absolutas. 

Foram analisados os dados sabre unidad.es de C&T, recursos humanos, projetos de P&D e 

publicay5es. A amilise de dados sabre designayiio de recursos financeiros e investimento em 

atividades de C&T sera realizado no capitulo sabre 'Politica Cientifica e Tecnol6gica' (especialmente 

no ponto 5.3.) 
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3.4.3.2.1. Quantidade de unidades de C&T 

3.17. Evoluc;ao das unidades de C&T (1969-1988) segundo setor de dependencia 
Quantidad ab 1 di 'b . 1 tual es so utas e stn mr,:ao re anva oercen 

Unidades de P&D 

Setor de depeudencia 1969 I oartic.% 1982 I nartic.% 

Universitlirio 658 68,4 983 52,7 

nacional 587 61.1 916 49,1 

I provincial 10 1 4 0,2 

lprivado 58 6,1 63 3,4 

outras 2 0,2 13 0,7 

PUblico* 231 24 583 30,~ 

serv. vine moducao*** *' 172 9,2 

lorodutivo 7 0,7 21 1,1 

outros**** 224 23,3 411 22,0 

Entidades slims Iucrati 54 5,6 63 e,o 
Privado orodutivo s/d 109 5,8 

Deoendenc. mliltiola 12 1,2 106 5,7 

outros 0 0 10 0,5 

Total 961 100 1160 18ft«! 
-Fonte: RRACyT (1983) e (1989); e elabora9B-o propna. 

*o setor pUblico inclui setores: nacional, provincial e municipal 

1988 

1233 

1175 

8 

46 

4 

506 

179 

25 

301 

50 

67 

42 

13 

1908 

**os servi'f(ls vinculados a prod~ao do ano 1969 estao induidos em 'setor pllblico/outros' 

I nartic.% 

64,6 

61,6 

0,4 

2,4 

0,2 

26,5 

9,4 

1,3 

15,8 

3 

3,5 

2,2 

0,7 

100 

***o segmento 'servir,:os vinculados a prodm;ao' inclui unidades de instituir,:Oes como INTA, INTI, CNEA, etc. 
****o segmento 'outros' inclui unidades correspondentes a instinti~s de Servi~s Cienti:fico-Tecnol6gicos como 

CONICET, CITEF A, etc. 

Ao comparar os levantamentos realizados em 1969,1982 e 198866 pode-se observar que: 

- alent da duplica~ao de unidades registrada entre 1969 e 1982, as propory5es de participayao nos 

anos 1969, 1982 e 1988 se mantem estaveis. 

- a maier quantidade de unidades se concentra no setor pUblico, que, entre unidades dependentes de 

universidades nacionais e unidades de institui~5es do setor pUblico, del conta de mais de 85% das 

unidades existentes. 

- tanto em 1969 quanta em 1988, quase 2/3 das unidades de P&D pertence ao setor universitcirio, 

enquanto uma quarta parte das unidades corresponde a instituiy5es de serviyos e produtivas do setor 

publico. 

- o ritmo de crescimento total e maier entre 1969 e 1982, diminuindo depois. 

6 ~entavelmente nao foi possivel encontrar infol'Ill1lQAo referente 3. quantidade de unidades de C&T 

correspondente ao ano 1995. 
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- nao se registra urn aumento significative de unidades do funbito privado: universidades, entidades 

sem fins lucrativos unidades correspondentes ao setor produtivo privado. 

-as unidades de C&T registradas no setor 'pllblico-produtivo' correspondem a centros de P&D das 

principais empresas estatais de produc;ao de hens e servir;os (YPF, ENTEL, SEGBA, etc.t7
. 0 

aumento de unidades (7 em 1969, 25 em 1988} e significative em relary3.o a acumular;ao de capacidade 

de inovar;ao tecnol6gica nas unidades produtivas estatais. 

- o setor universitario perde presenr;a relativa em 1982 em relar;ao a 1969. Em 1988 tende a recuperar 

a participar;ao que havia perdido. Isto ocorre fundamentalmente pelo incremento de unidades nas 

universidades nacionais. As universidades privadas, ao contrario, reduzem sua import§.ncia relativa. 

- o setor pUblico, ap6s aumentar sua proporr;ao em 1982 em relar;lio a 1969, retrocede aos niveis 

anteriores em 1988. A principal razlio destas mudanr;as (e dos registrados no item 'dependencia 

mllitipla') reside na atitude do CONICET, que entre os anos 1984-1988, sem deixar de prestar apoio 

de diversas formas a outros orgamsmos (principalmente universitirrios) se desligou 

administrativamente de uma grande quantidade de centres e prograrnas. 

- o aporte dos servir;os vinculados a produyao se manteve praticamente igual entre os anos 1982 e 

!988. 

- tomando em consideray3.o o campo de aplicar;ao principal das unidades relevadas em 1988, as que 

concentram maier proporr;ao de recursos e atividades sao (RRACyT, 1989:7 -8): 

saUde humana: cerca de 20% 

agropecuario: de 15 a 18% 

incentive geral ao conhecimento: cerca de 15% 

meio terrestre: de 10 a 12 % 

industrial: cerca de 10% 

- tal como tinha se observado ao analisar a atividade das principais instituir;Oes, a presenr;a relativa 

da pesquisa industrial e extremamente restrita. 

- durante o periodo 1960-1995 foram se acumulando unidades e instituir;Oes no complexo de C&T 

local, sem que se registrassem, mais que algumas restriy5es orr;amentirrias, desmontagens de 

instituir;Oes. 

67
Nota-se que, devido a politica de privatizayiies, as 25 unidades de C&T contabilizadas em 1988 no setor 

produtivo pUblico ou desapareceram ou se integraram ao setor produtivo privado. 
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"No caso argentino niio existem muitos antecedentes de 'desmontagem' deste tipo de 

institui-;Oes ao Iongo dos Ultimos quarenta anos, pelo contrB.rio, se verifica um 

crescimento ate fins dos oitenta. 11 (Bisang.l995:nota 24). 

- a acumul~ao de institui~5es nao parece ter correspondencia direta com argumentos de natureza 

econOmica, tais como a) responder a uma demanda concreta do setor produtivo, b) responder a urn 

aumento proporcional do produto industrial68
, e/ou c) responder a uma necessidade de expansiio 

motivada pelo sucesso de iniciativas govemamentais orientadas a subsidiar setores produtivos 

pontuais em uma estrategia de desenvolvimento industrial de Iongo prazo, de objetivos concretos69
. 

3.4.3.2.2. Recursos humanos de C&T 

Durante a decada anterior ao periodo analisado registrou-se urn ritmo acelerado de forma~ao 

de recursos human as em CiSncia e T ecnologia 

" ... hA urn grande incremento do nUmero de pesquisadores (com uma taxa de crescimento de 

cerca de 600/o entre 1961 e 1966, muito maior que a taxa de crescimento da popula~ao) e da 

quantidade de estudantes universitilrios (de aproximadamente 142.000 em 1958 a 235.000 em 

1965)." (Adler, 1987:107) 

Embora este ritmo nao tenha se mantido nas d6cadas seguintes, o pessoal de C&T continuou 

aumentando. Em linhas gerais, e o que se desprende da infonnayao sabre pessoal de dedicayao 

integral (pesquisadores e bolsistas) e pessoal total correspondente aos diferentes levantamentos 

realizados. 

68
Como se vera mais adiante (no ponto 4.2.2.), o crescimento do produto industrial entre 1970 e 1990 foi 

praticamente inexistente. 

69
Como se veri. mais adiante (nos pontes 3.4.4.3 e 5.5.2.), e periode de maier crescimente de unidades de 

C&T nio corresponde a exis:tencia de politicas neste sentido. 
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3.18. Evolu~ao do pessoal de C&T 
(pesquisadores e bolsistas/dedica(:io intetual) 

pessoal de c&t - dedicao~;io inteeral (pes uisadores + bolsistas) 

part. part. part. 

setor de dependencia 1969 % 1982 % 1988 % 1995 

Universidade pUblica 7260 60,6 8392 43,5 10742 56,2 12894 

Universidade vrivada 383 3,2 166 1,6 267 1,4 547 

instituicQes pllblicas 3365 28,1 6611 34,9 5964 31,2 9237 

empresas pllblicas 147 1,2 302 1,6 229 1,2 s/d 

instit slfins lucrativos 602 5,0 659 3,5 515 2,7 500 

empresas privadas s/d 627 3,3 477 2,5 4048 

depend. milltipla 231 1,9 2172 ll,5 917 4,8 • 
total 11981 100 0 18929 100.0 19111 1000 27226 

Fonte. dados de 1969 e 1982, RRACyT (1982), dados 1988, RRACyT (1989), 

dados de 1993 a 1995, SECyT (1997); e elabora9iio prOpria. 
sld: sem dados 

I nart.% 

47,4 

2,0 

33,9 

1,8 

14,9 

100 0 

* 0 item 'dependencia nn'iltipla' niio aparece diferenciado em 1995. Nos anos anteriores correspondia majoritariamente 
a convenios dentro do aparato de estado, em particular, de convenios do CONICET com organismos pllblicos. 

3.19. Evolu ao do pessoal de C&T (pessoal total) 1969-1995 

setor de pessoal total 

depend@ncia 1969 lvartic.% 1982 lnarttc.% 1995 lnartic.% 

universidade pUblica 12817 40,6 15062 36,0 15441 

universidade oriv. s/d s/d 867 

institui¢es pllblicas 16314 51,7 18850 45,1 14784 

empresas _p_llblicas 528 1,7 639 1,5 s/d 

instit s/fi.ns lucrat. 1294 4,1 1841 4,4 925 

empresas privadas s/d 1844 4,4 7524 

~ndencia miil.t. 623 2,0 3583 8,6 # 

total 31576 !00,0 41819 100 39541* 

49421** 

Fonte. dados de 1969 e 1982, RRACyT (1982), dados 1988, RRACyT (1989), 

dados de 1993 a 1995, SECyT (1997); e elabora<;ao prOpria. 

s/d: sem dados 

39, I 

2,2 

37,4 

2,3 

19,0 

!00,0 

#El item 'dependencia mUJ.tipla' nao aparece diferenciado em 1995. Nos anos anteriores, corresponde majoritariamente 

a conveni.os dentro do aparato de estado. 

*dedica<;ao completa 

**dedica<;ao parcial 

Nota: a info~Ill<i¢o correspondente ao levantamento do ano 1988 nao e compativel com este tipo de quantifica<;ao 

- o total de recursos humanos aumenta durante o periodo analisado. 

- a quantidade de pesquisadores de dedica~o integral parece crescer a urn ritmo mais estavel que o 

do total dos recursos humanos (pon~m, isto pode ser efeito de urn problema de compatibilidade dos 
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criterios de quantifica~ao). 

- e possivel registrar alguns comportamentos diferenciados par setores de dependencia. 

- o setor pUblico em geral responde par 90% dos recursos hurnanos entre 1969 e 1988, caindo a 

pouco mais de 80% do nUmero de pesquisadores em dedicayao completa em 1995, em virtude do 

aumento relative do setor de empresas privadas. 

- a universidade privada se mantem estavel, com uma escassa participa~ao de cerca de 2%, apesar de 

ter aumentado significativamente a quantidade de unidades academicas. (existiam 10 universidades 

privadas em 1970, contra 35 em 1995) 

-em particular, foi o significative o aumento de recursos humanos (tanto em termos absolutes como 

em quanta a sua participayao relativa) das empresas privadas entre os anos 1988 e 1995. 

- o setor 'empresas privadas' salta de uma participa~ao de cerca de 4% a uma de 20% do total de 

pessoal de C&T e a uma de 15% dos pesquisadores de dedicayao completa. 

:E necessaria introduzir aqui uma advertfutcia acerca das forrnas em que foram realizados os 

levantamentos de referencia. As quantifi~Oes de pesquisadores universitiui.os e pessoal de C&T em 

empresas privadas apresentam series problemas de confiabilidade para a realiza9ao de comparay5es, 

em particular entre as informay5es da decada do 90 e as correspondentes a dE:cadas anteriores. 

0 nUmero de pesquisadores universitarios se expande em 1995 em virtude do programa de 

incentives a pesquisa para docentes universitarios. A forma corn que foi tmplementado tenderia a 

superestimar a quantidade de pesquisadores das universidades pllblicas (Fernandez Berdaguer e 

Vaccarezza, 1996; Vaccarezza e Carullo, 1997). Nota-se que isso nao tmpllca o mgresso "genuine" 

de novo pessoal, dado que as universidades, como o resto do aparato estatal. mantem uma politica 

restrita de ingresso de pessoal. Em outros termos, alguns agentes pre-eXJstentes no sistema 

universitario sao agora quantificados como 11pesquisadores". Par outre !ado. ate a implementa~ao 

deste programa na:o existia nenhum levantamento sistemAtico deste tipo de informay6es, e os 

levantamentos se realizavam com base na quanti:ficayiio de atividades declaradas, as que, como niio 

existiam incentives para isso, apenas eram parcialmente ex.plicitadas. As cifras anteriores poderiam 

ter incorrido, entao, em subestimay6es da quantidade de pesquisadores universitarios. 

Os dados sabre recursos humanos do setor de 'empresas privadas' foram gerados de distintas 

maneiras nos diferentes levantamentos. Ate 1993 as quantidades eram calculadas mediante uma 
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proje<;:[o de urn levantamento restrito a urn conjunto de :firmas registradas no Ministerio da F azenda, 

correspondente aos ·primeiros anos da decada do 70. A partir do ano 1993 se ''corrigiram" as 

quantidades em virtude dos resultados do Censo Produtivo realizado nesse mesmo ano. Nota-se que 

isto n[o signi:fica urn avan~o na confi.abilidade dos dados: a) porque no censo n[o foram feitas 

perguntas especi:ficas, mas genericas (perguntou-se: 1- Voce realiza atividades de inova~ao e 

desenvolvimento?; e 2- se a resposta e afirmativa indique o gasto total anual para 1993); b) porque 

a questao da realiza.yao de "atividades de inovayao e desenvolvimento" participa nos anos 90 de urn 

status de prestigio empresarial diferenciado, portanto a resposta a perguntas deste tipo tende a 

superestimar a quantidade de pessoal dedicado a tarefas de P&D; c) porque os resultados obtidos em 

1993 continuam se projetando no crescimento dos recursos humanos dos anos subseqO.entes; e e) os 

dados se ajustam, a partir de 1993, sabre uma nova mostra de empresas que declaram realizar 

atividades de C&T, o que implica uma ampliay§.o da base quantitativa niio necessariamente mais 

con:fi<ivel para a realizayao de projey5es. Em sintese, o crescimento de pessoal de C&T do setor de 

'empresas privadas' poderia nao ser tao agudo, par urn lado, porque pode ter-se superestimado o 

nU.mero de recursos hum.anos de C&T correspondente a 1995, par outra, porque as quantidades 

calculadas nos levantarnentos anteriores poderiarn ter sido subestirnadas. 

A analise da informayao difundida pela Secretaria de Ciencia e Tecnologia da Nayao 

correspondente aos anos 1993 a 1995 perrnite realizar algumas observay5es mais detalhadas da 

dinfunica dos Ultimos anos. 

3.20. Pessoas dedicadas a atividades de C&T, 

s~gundo fun io ( equivaJente a dedica ~o integral) 

funciio 1993 1994 1995 difO/o 1993-95 

lpesquisadores JC 15503 18679 20825 +34.3% 

bolsistas de investieacao 4816 6307 6401 +32.9% 

:pessoal tecnico de aooio 6734 6089 6909 +2.6% 
1

pessoal de apoio 6678 4565 5406 -1,9% 

total dedicacio inte!mll 33731 35640 39541 +17.2% 

total bruto 41036 45304 49421 +20.3% 
' Fonte. SECyT (1997), e elabo~ propna 

- o periodo 93-95 apresenta urna ritrno acelerado de crescimento. 

- este crescimento se explica, fundamentalrnente, pelo aurnento da quantidade de pesquisadores e 

bolsistas. 
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- o aumento da quantidade de pesquisadores se explica, por sua vez, pelo efeito gerado pelo 

'programa de incentives a pesquisa de docentes universitarios', segundo se reconhece ainda em 

documentos oficiais: 

11
Quanto ao Programa de Incentives aos Docentes-Pesquisadores, o nUmero de participantes 

aumentou de 11.199 em 1994 a 19.000 na atualidade [1997]_ A participayao no Programa dos 

docentes de dedicayao exclusiva aumenta de urn 53% ao inicio do mesmo a urn 73% do total 

naatualidade, o qual significa urn incremento de cerca de 4.000 novas pesquisadores. Tendo 

em conta que o m'i:mero total de pesquisadores equivalentes a dedica~io integral que 

dispOe o pais se incrementa de 13.992 em 1993 a 18.439 em 1995 e evidente que o 

Programa foi o principal motor do aumento." (GACTEC, 1997: 10) 

- o pessoal t6cnico e de apoio diminuiu fortemente sua participa¥3.0 relativa. 0 pessoal t6cnico, em 

particular, se desenvolveu a uma taxa menor que o crescimento da popula9ao. 

- embora esta diferen9a de comportamento possa se explicar parcialmente por uma mudan9a de 

politica do CONICET quanta ao pessoal de apoio, este argumento parece ser insuficiente. 

3.21. Pessoas dedicadas a atividades de C&T 

(eq uivalentes a dedica~io inte ral) seeundo tipo de entidade (1993-19 95) 

entidade 1993 1994 1995 dif% 1993-95 

or.e;.pUblico 15450 13309 14784* -0,43 

untv. estatais 11185 13983 15441 +38.0.% 

univ. privadas 1067 681 867 -1,87 

empresas 5157 6769 7524 +45.9% 

ent s/fins lucr. 872 898 925 +6.0% 

total 33731 35640 39541 +17.2% 
- ' Fonte: SECyT (1997) e elaboJ'a93o propna. 

*inclui o CONICET 

- o crescimento e heterogSneo nas diferentes entidades. 

- ocorre uma diminui9iio considenivel nos 'organismos pUblicos', o que pode ser explicado por 

mUltiples fatores, entre os quais se contam a) uma restri~ao ao ingresso de novos agentes do estado, 

b) aja citada mudan9a de politica de pessoal tecnico e de apoio do CONICET, e c) a incidencia da 

politica de privatiza¢es. 

- o aumento registrado pelas universidades parece ser conseqU&tcia direta da aplica9ao do 'programa 

de incentives a pesquisa de docentes universitarios'. 

- o aumento de 46% registrado no segmento 'empresas' deve ser problematizado pelas raz6es 

explicadas anteriormente. 
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- uma nova observafY3o pode ser reaJizada neste sentido: e surpreendente que o setor 'empresas' conte 

em sua composi~o com mais de 15 % de bolsistas de pesquisa, e, o que e ainda rnais marcante, que 

o pessoal de pesquisadores de dedica¢o integral duplique o pessoal tecnico (SECyT, 1997:41 ). Esta 

propon;ao e totalrnente inusual no setor produtivo privado, e problematiza ainda rnais a quantifica~tio 

realizada segundo os novos crit6rios. 

- de ser Vlilidas as quantidades, e de notar que as universidades privadas parecern ser absolutamente 

alheias a esta di.nfunica, enquanto o crescimento das universidades pllblicas nao parece se explicar pela 

expansao das atividades de C&T do setor privado, mas por fatores "intrainstitucionais". E. rnais, a este 

Ultimo fen6rneno deve se acrescentar a desapariyao das ernpresas pU.blicas como dernandantes da 

atividade de C&T das universidades. E. interessante, par outro lado, observar a distribuiyao de 

recursos humanos destinados a C&T nas principais instituit;:5es pllblicas argentinas 

3.22. Recurso h s umanos em C&T · i~oes (a 1994) D3S pnDCIP31S IDStltU 

instituiclio quanti dade 

CONICET* 3111 

F.M. Lillo 227 

Ad. CiCncia e T ecnica 222 

INTI 1069 

CNEA 1360 

Inst. Nac. de Cs. e Tee. Hidricas 313 

INTA 4240 

INIDEP 244 

INTEMIN 57 

Inst. Nac. de Sementes 76 

Inst. Nac. de Sanidade Vegetal 644 

Serv. Nac. de Sanidade Animal 3018 

Universidade** 7300 

CITEFA 570 

Com. Nac. de Ativ. ESPaciais 249 

Minist. da SaU:de 466 

Cons. Nac. de Educ. Tecnica 278 

Dir. Nac. de Tee. Educativa 80 

Comissao C&T (Deputados) 25 

Comissao c&T (Senadores) 9 

Total 23558 
-

Fonte: Cbudnovsky, Darnel e LOpez, Andres (199-') 

*a quantidade correspondente ao CONICET nao inclui pessoal de apoio 

** a quantidade correspondente a 'univerdade' e anterior a aplica¢o do programa de incentives 
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-a maior concentrayao de recursos humanos estava radicada em 1994, em ordem decrescente, em 

Universidades Publicas, !NT A, CONICET, CNEA, e INTI". 

- somadas, estas cinco instituiy5es davam conta de 75% do pessoal de C&T das instituiy6es pUblicas, 

o que revela a alta concentrayao de recursos humanos em contadas unidades. 

- esta concentrayao e hist6rica, e constitui urn indicador brando do grau de in6rcia do complexo de 

C&T argentino_ A estrutura manteve suas propon;:5es hist6ricas durante os Ultimos 30 anos. As 

maiores alteray5es aparecem "abaixo": algumas novas instituiy5es menores (muitas delas, simples 

desdobramentos das instituiy5es maiores) 

- esta distribuiy[o implica, para esta tese, que a amostra de instituiy5es de C&T analisada previamente 

e particulannente significativa, dado que da conta de uma poryao dominante dos atores tecnol6gicos 

pllblicos. 

- finalmente, deve-se destacar que, ao consider<i-lo no contexte de dotayio de pessoal do setor 

pUblico, o complexo de C&T possuia em 1994 urn nivel de emprego largamente superior ao 

registrado par outros estamentos da administrayao pUblica tamb6m relacionados com as atividades 

produtivas. No Oryamento de Gastos da Nayiio se contemplava uma dota¢o de 541 pessoas para a 

Secretaria de IndUstria e Comercio, mas o INTI contava aproximadamente como dobra. Algo similar 

ocorria com a Secretaria de Agricultura, Pecuitria e Pesca e o INTA: enquanto a primeira tinha 

designadas cerca de 570 pessoas, a segunda superava as 4. 000. (Chudnovsky e L6pez, 1995). 

700 Servi9o Nacional de Sanidade Animal (SENASA) e uma institui~o praticamente restrita a funC(ies de 
i.nspe;ao. Mas realizil tanlbem algumas atividades pr6ximas a difusao de tecnologia e 0 controle de qualidade as outras. 

309 



3.4.3.2.3. Quantidade de projetos de P&D 

3.23. Evolu~iio dos proietos de P&D uor campo de aplicaciio (1982-1995) 

pro'etos 

camoo de aplica~ii.o 1982 I partie.% 1988 I nartic.% 1995 I nartic.% 

desenvolv. agricultura, pecuaria, pesca 2654 23,6 1929 17,8 2046 

desenvolvimento industrial e tecnologia 1127 10,0 1025 9,4 1804 

I orodu~o e utiliz. racional da energia 465 4,1 600 5,5 602 

desenvolvimento infra-estrutura • • s/d 

controle e proter,;ao do meio ambiente • • 508 

sallde humana 2774 24,7 2171 20,0 1752 

desenvolvimento social e servir;os 

sociais 599 5,3 626 5,8 1164 

I explorac. terrae atmosfera 882 7,8 1265 11,7 1632 

incentive gral. do conhecimento 1664 14,8 1596 14,7 2326 

I esoar;o civil 38 0,3 29 0,3 242 

defesa 87 0,8 68 0,6 455 

sem especificayao 326 2,9 326 3,0 843 

arcial quanti:ficado 10616 94,4 9635 88,8 13374 

total 11243 100,0 10850 100,0 13374 

nio ouantificados:*"'* 

ordenamento territorial: 330 506 

desenvolvimento sOcio-econOmico 599 626 

desenvolvimento educacional 269 709 

Fonte. os dados correspondentes a 1969 e 1982 foram extraidos de RRACyT (1982), 

os de 1988 de RRACyT (1989), OS de 1995 de SECyT (1997); e elabora~ prOpria. 

15,3 

13,5 

4,5 

3,8 

13,1 

8,7 

12,2 

17,4 

1,8 

3,4 

6,3 

100,0 

100,0 

* Os campos de aplicayiio 'outros' e 'vlirios', aparentemente, aparecem agregados nos anos 90 sob o titulo 'sem 
especifica¢o'. 

** Registra-se uma mndam;a de criterios na quantifica~ao. Aparecem os titulos: 'desenvolvimento de infra--estruturas', 
'controle e prote.ryao do meio ambiente', 'desenvolvimento social e servi9QS sociais', e 'explora~ao da terrae a attnosfera'. 
Nos casos em que isso se mostrou perti.nente, se assimilaram categorias a:fins dos registros anteriores. 
***Os registros nestes tres itens nao correspondem diretamente aos criterios utilizados a partir de 1993. 

Nota: lamentavelmente nao se encontrou infoJIDa.Qao sobre projetos por campo de aplica~o correspondentes ao ano 
1969. 

- o nUrn.ero total de projetos se mant6rn relativamente estiivel durante o periodo 1982-1995 

- os setores mais numerosos, historicamente, sao 'satlde humana', 'desenvolvimento da agricultura, 

a pecuaria e a pesca', e 'promoc;:ao geral do conhecimento'. 

- o segmento 'desenvolvimento industrial e tecnologia' oscila entre o quarto eo terceiro Iugar, com 

pouco mais de I 0% dos projetos. 

- os projetos de 'desenvolvimento agricola' praticamente duplicam aos de 'desenvolvimento industrial'. 

Isto pode ser explicado, em parte, pela atividade do INT A e seus equipamentos de pesquisa. Mas, 
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ainda neste sentido, fala claramente da relativa passividade em rela¥io a tecnologia industrial. 

- aumenta moderadamente (de 10% a 13,5%) a participayao de projetos vinculados a 

'desenvolvimento industrial'. 

- diminui a participayao relativa de 'desenvolvimento da agricultura, a pecmiria e a pesca' e de 'saU.de 

humana'. 

- alem destas alteray6es, a estrutura geral da distribui~ao dos projetos de P&D por campo de 

aplicayao apresenta alteray5es minimas. 

- portanto, nao parece imprudente afirmar que a estrutura de distribuiyao dos projetos de pesquisa 

e desenvolvimento 6 pOUCO sensivel, OU indiferente, as mudan¥aS registradas nO Setor produtivo. 

- em particular, o escasso crescimento e baixa participayiio relativa dos projetos de desenvolvimento 

industrial nao parece guardar correlate como crescimento em 'gasto' e 'pessoal' dedicado a C&T das 

empresas durante os anos 90. 

A analise dos dados levantados a partir de 1993, por constituir uma amostra construida em 

base ao mesmo crit6rio, pennite observar com maior detalhe alguns trayos desta evoluyiio 

3.24. Evolu~iio dos oroietos de P&D nor cam no de aolica~iio 11993-1995) 

nroieto 

campo de aplicacio 1993 1994 1995 dif.% 93-95 

desenvo1v. de aeri.cultura, necruiria e nesca 1183 1638 2046 +72.9% 

d.esenvo1vimento industrial e tecnologia 1372 1260 1804 +31.4% 

I nroduciio e utiliz. racional da enereia 468 397 602 +28.6% 

desenvolvimento infra-estrutura o;/d o;/d o;/d -
controle e nroter:iio do meio ambiente 382 427 508 +32.9% 

sallde hwnana 1162 1318 1752 +50.7% 

desenvolvimento social e seMcos sociais 573 756 1164 +103.1% 

I exolora~ da terra e atmosfera 705 969 1632 +131.4% 

I nromo¢.io eeral do conhecimento 1187 1639 2326 +95.9% 

I esoaco civil 174 175 242 +39.0% 

defesa 307 310 455 +48.2% 

sem esnecificacao 785 805 843 +7.3% 

total 8298 9694 13374 +61.1% 
-Fonte: SECyT (1997) e elabora.9ao propna 

- os segmentos de maior crescimento sio, em ordem decrescente: 'explorayii.o da terrae a atmosfera', 

'desenvolvimento social e serviyos sociais', 1promoyao geral do conhecimento', 'desenvolvimento cia 

agricultura' 
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- o item 'desenvolvimento industrial e tecnologia', embora registra urn aumento do 31,4%, ocupa o 

penllltimo Iugar em termos de crescimento. 0 ritmo de crescimento, porem, foi inferior a media. 

-no ano 1993, 'desenvolvimento industrial e tecnologia' ocupava, em termos absolutes, o primeiro 

Iugar em quantidade de projetos, caindo ao terceiro em 1995. 

- e chamativo o crescimento do item 'incentive geral do conhecimento', que praticamente duplicou 

a quantidade de projetos no prazo de dais anos, dando conta, em 1995, de quase a quinta parte dos 

projetos. E o segmento que apresentou maier crescimento entre os que j<i eram dominantes em 1993. 

- neste curta periodo, a dinfu:nica da distribuiyiio de projetos parece, diretamente, contrariar as 

mudanyas no setor produtivo. 0 crescimento relative das pesquisas vinculadas a produyiio primaria 

niio guarda relayio com a evoluyiio setorial no PIB o as exportay5es. Uma exceyiio a esta tendencia 

contradit6ria estaria dada pelo crescimento de 'explorayiio da terra e a atmosfera', e o aumento das 

atividades extrativas e das exportay5es minerais. 

3.4.3.2.4. Publica~iies 

Embora as publicay5es niio impliquem em si nenhuma informayiio direta sabre dinarn.icas 

inovativas, siio de utilidade para acrescentar elementos de juizo para compreender melhor o papel das 

instituiy5es de C&T e sua evoluyiio. 

Ate a decada de 1970, a Argentina mantinha a lideranya em publicay5es cientifi.cas latino

americanas. Em meados dessa decada perdeu esta posi<;ao para o Brasil (Arregui. 1988; Marcovitch, 

1996) 

Na decada de 1980, segundo dados do Science Citation Index, a quantidade de trabalhos 

cientificos de auto res latino·americanos alcan;:ava 1, 14% do total de artigos cientifi.cos publicados 

em revistas cienti:ficas de circulayiio internacional. As publicay5es brasileiras representavam 30.1% 

e as argentinas 24.3% da participayiio latina-americana. (Baldatti e Arakelian, 1997) 

No quadro 3.25. e possivel apreciar a evoluyiio da participayiio argentina na decada de 90 no 

conjunto de publicay5es da regiiio 
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3.25. Publica.;Oes de alguns paises latino-americanos 
( quantidades absolutas e particip.aciio percentual) 

paises 1991 par% 1992 par% 1993 par% 1994 par% 1995 par% 

Argentina 1866 23,4 1932 21,1 2193 22,7 2374 23 2723 22,3 

Brasil 3438 43,3 3946 43,1 4043 41,8 4381 42,5 5289 42,4 

Mexico 1458 18,3 2041 22,3 2062 21,3 2261 22 2653 21,7 

Chile 1088 13,6 1126 12,3 1231 12,7 1169 11,3 1384 11,3 

Uruguai 92 1,1 110 1,2 137 1,4 130 1,2 !58 1,3 

total* 7942 100 9155 100 9666 100 10315 100 12207 100,0 

Fonte. Baldatn e Arak:ehan (1997 .12) e Fernandez (1996), com base no Sctence Cttatlon Index 

*o material disponivel apenas pennitiu relevar as quantidades dos primeiros 5 paises da regiao em quantidade de 

publica~Oes 

Ao desagregar o total de publicayOes argentinas no Science Citation Index e possivel notar 

que se reiterarn. algumas das tendencias institucionais observadas ao analisar outras variciveis: 

3.26. Quant idade de publica~Oes de a120mas institui~Oes pUbli cas deC&T 

institui\'Oes 1992 1993 1994 1995 

CONICET 283 352 444 480 

CNEA !96 198 225 261 

INTA 15 32 30 33 

INTI - 2 I 4 

Hospitais 170 201 236 210 

Universidade (total) 1037 1242 1430 1.690 

UBA 447 532 631 747 

U. de La Plata 209 197 244 291 

Total Argentina 1932 2193 2374 2.723 

Fonte: Baldatu e Arakelian (1997.14), com base em SCience C1tat1on Index 

- a concentra9a.o em poucas institui96es aparece tambem no campo das publica96es 

- a atividade das institui96es pU.blicas explica praticamente o total das publicac;Qes internacionais 

registradas 

-as universid.ades nacionais respondem por mais de 50% do total de publica96es registradas. Delas, 

2/3 correspondem as universidades nacionais de Buenos Aires e La Plata 
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- o CONICET d<i conta de pouco menos de 20% das publicay5es 

- as gran des instituiyOes tecnol6gicas, INT A e INTI, participam desta atividade, o que parece revelar 

a realizayao de atividades pr6ximas a pesquisa cienti:fica. 

A observayao de urn relevamento de publicay5es mais ample, realizado pela Secretaria de 

Ciencia e Tecnologia em 1996, permite ver com maior detalhe aspectos semelhantes desta dinamica 

3.27. Artigos relacionados com C&T se~undo tipo de entidade (1996) 

em revistas particip.% 

editadas em outras particip.% p.estrangeira 
tipo de pelas revistas em revistas total entidade s /total 

entidade entidades nacionais estran2eiras total /total 2eral entidade 

org. pllblicos 194 lll6 4{;63 5973 36,0 78,1 

univ. estatal 1673 3007 3906 8586 51.7 45,5 

univ. priv. 600 192 102 894 5.4 11,4 

em.oresas 25 508 384 917 5,5 41.9 

ent.S/F lucrat. 21 93 65 179 1.1 36.3 

total 2513 4916 9120 16594 100.0 55.0 
- -Fonte: SECyT, 1997, e elabora~ propna. 

- uma vez mais as instituiyOes pllblicas sao respons<iveis por quase 90% do total das publicay6es, e 

de uma proporyio ainda maier das publicay5es intemacionais. 

-a universidade nacional mantern a maioria de publicay6es, mas, ern contraste como quadro 3.26., 

OS organismos pllblicos Jideram as pubJicay6es internacionais ( 0 que e expliccivel por ter sido tomada 

como base de dados uma foote local e no o Science Citation Index). 

-a preemin&lcia de publicac;Oes estrangei.ras nos organismos pllblicos (quase 4/5 das suas publicay6es 

sao intemacionais) revela certo grau de interayao privilegi.ado com 0 ambito intemacional por parte 

de algumas das instituiy5es pllblicas. 

-seas publicac;Oes (em particular as intemacionais) refletem o nivel da atividade de pesquisa, as cifras 

correspondentes il.s universidades privadas revelam que seu nivel e muito baixo. 

Alf:m dos detalhes, a existencia de urn nfunero relativamente escasso mas significative de 

publicay5es em revistas estrangeiras, refletida nos tres quadros, revela a exist&lcia no pais de 

pesquisadores e/ou grupos de pesquisa cientifica de nivel intemacional 
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3.4.4. Alguns aspectos pontuais da dinimica s6cio-tecnica das institui~;Oes de C&T 

Ao vincular as informayOes geradas nos dois ex:ercicios de aruilise -institucional e quantitativo

da atividade das institui96es de C&T parecem se configurar uma serie de fenOmenos particulares da 

dinfunica s6cio-t6cnica argentina. Em seguida descrevem-se estes fenOmenos. 

3.4.4.1. Gera~io de uma capacidade local de pesquisa e desenvolvimento 

Das diferentes instituiyOes e, fundamentalmente, da aruilise quantitativa, se depreende que a 

Argentina produziu durante os Ultimos 30 anos uma massa de recursos humanos, infra-estruturas e 

linhas de pesquisa que, embora pode parecer reduzida quando e comparada as dotay5es de paises 

desenvolvidos, implica a existencia de capacidades cientificas e tecnol6gicas locais para subsidiar uma 

dinfunica inovativa local. 

Indicadores indiretos, tais como exportay5es de alguns produtos tecnol6gicos sofisticados 

(por exemplo: uranio enriquecido, radiois6topos, reatores nucleares de escala media), publicayOes 

cienti:ficas em revistas internacionais, participaylio de instituiy5es e pesquisadores locais em projetos 

internacionais (por ex:emplo, o desenvolvimento de sate lites orbitais ), con:firmam a existencia de uma 

acumulaylio de potencial inovativo. De fato, o nivel de sofisticayiio de algumas produy5es locais 

(biotecnologia, software, novas materiais) e companivel aos padr5es internacionais. 

A aus&lcia/carfutcia de institui¢es e investigadores nao pode ser apresentada., portanto, como 

explica.yao cia baixa atividade inovativa local. Pelo contnirio, parece possivel afirmar a existencia de 

uma capacidade ociosa. Frente a afinna.y5es da existencia de uma relaylio causal direta entre nivel de 

formay3.o dos recursos humanos e atividade inovativa., o caso argentino mostra que a existencia de 

uma massa de pesquisadores e t6cnicos niio e causa suficiente para dar Iugar a dinfunicas inovativas 

generalizadas nos SNis (Katz e Bercovich, 1993; Nelson, 1993). 

3.4.4.2. Expans3o acumulativa linear 

Nii.o se trata., por outro lado, da existencia de urn conjunto de instituiy5es cujo crescimento 

-niio necessariamente seu desenvolvimento- ficou estagnado no tempo. Durante o periodo analisad.o 

e possivel registrar aumentos em diferentes vari<iveis: quanti dade de instituiyOes, pessoal vinculado 

a atividades de C&T, publicayOes, e, em menor propor~o, quantidade de projetos de P&D. 
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Ao observar a evolu~o das cinco principais instituiy5es do cornplexo de C&T argentino, e 

possivel verificar, a escala, urn cornportamento similar. 

0 padriio de expansiio parece relativamente constante desde inicios dos anos 60 ate rneados 

dos anos 80. Chega-se a urn patamar estlivel de mais au rnenos 5 anos e, posteriormente, uma 

dispersao relativa das tendencias. Algumas instituiy5es analisadas continuam aurnentando o nU.rnero 

de pessoal (em particular as universidades), enquanto outras cameyam e reverter a curva de expansao 

(CNEA, INTI). 

Mas, ali:rn destas alteray5es, a participayao proporcional das instituiy5es na atividade de C&T 

permanece estil.vel. Da visiio das quantidades e da amilise da evoluc;:ao das instituiy5es se depreende 

uma imagem geral de expans8.o inercial do camplexo institucional, sern maiores desvios, pelo rnenos 

ate o inicio dos anos 90. A concentrayiio em urn nllmero pequeno de instituiy5es da maior parte dos 

recursos humanos e da quantidade de projetos e publicay5es, em particular, tambi:m permanece 

constante. De fato, a apariyao de algumas novas unidades pequenas au medias e explicilvel em muitos 

casas atravi:s do desprendimento de grupos au projetos gerados nas grandes instituiy(ies. Os vinculos 

com as instituiy5es-mae tendem a permanecer (como nos casas das empresas sati:lite da CNEA ou 

alguns institutes derivados do INTI). Portanto, o surgimento de tais instituiyOes niio pode ser 

interpretado como urna ruptura do padriio de expansiio, mas como uma continuayao da mesrna curva 

acumulativa. 

A mesma sensa.yao reaparece ao analisar a distribuic;:ao par campo de aplicayao dos projetos. 

Alem de urn retrocesso relative do setor sallde (que indicaria uma certa ruptura da tradiyao biorn6dica 

no CONICET, mas que nao afeta a dinamica inovativa), nada demonstra uma mudam;:a de orientay5es 

das atividades de C&T. A imagem de expansao inercial se reforya. Em carla dado estatistico ou em 

cada hist6ria institucional e possivel encontrar sinais de trajet6rias acumulativas lineares. 

Lida desde outre ponte de vista, esta d.infunica parece mostrar urn.a alta resposta do complexo 

institucional argentino as suas condiy5es de origem. Tanto no plano global, como no plano micro

institucional, as instituiyOes do complexo e os investigadores considerados em co~un.to, parecem 

reproduzir, de forma ampliada no tempo, suas condic;:5es iniciais do comeyo dos anos 60. 

A caracteristica acurnulativa linear do desenvolvirnento institucional argentino chama a 

atenyiio acerca dos motives desse particular padrao de evoluyio. Esta caracteristica pode ser 
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interpretada como urn sinal de autoinduyao do complexo institucional, tanto em seu conjunto como 

em suas unidades constitutivas. Em particular, a anaJ.ise por campo de aplicayao indicaria uma baixa 

dedicayao relativa a temittica tecnol6gico-produtiva (com dominfulcia das investigay6es de agricultura 

sabre as industriais) constante no tempo. Os dais fates somados -autoinduyao e baixa dedicayao 

relativa a temitica tecnol6gica- parecem conformar urn circulo vicioso, multiplicando seu efeito 

negative sabre a capacidade de resposta do complexo de C&T a dinfunica de mudanya tecnol6gica 

das empresas produtivas. 

Mas e necessaria advertir que a reversao do circulo, isto e, urn aumento na propon;:ao de 

pesquisas tecnol6gicas nao implicaria necessariamente urn upgrading da vinculayfto entre unidades 

de P&D e produtivas. Poderia implicar simplesmente urn aumento da capacidade ociosa acumulada 

ou do estoque ofertado, como de fato ocorreu segundo se vera no ponte seguinte. 

3.4.4.3. Ofertismo 

Dentro do padra:o acumulativo linear, as instituiyOes vinculadas a tem<itica tecnol6gica, em 

particular, tenderam a acumular internamente uma capacidade de resposta a uma potencial demanda 

por parte do setor produtivo_ Orierrtaram-se a gerar uma oferta de conhecimentos e serviyos de forma 

unilateral, em ausencia de uma demanda explicita e atualizada. 

Esta intenyao de subsidiar o desenvolvimento produtivo parece ter sido relativamente mais 

bern sucedida, em termos de learning by interacting, no caso do INTA e os produtores medics, e de 

algumas unidades do INTI e as empresas estatais. Tanto as mudanyas nas dinfunicas econOmico

produtivas no caso dos produtores agricolas como a politica de privatizay5es no caso das empresas 

estatais problematizaram a coloca<;:ao desta oferta desde fins dos anos 70 no primeiro case, e desde 

inicios dos anos 90, no segundo. 

0 fato de que parte dos desenvolvimentos industriais gerados por estas unidades do INTI 

tenha side urilizada para satisfazer a demanda proveniente das empresas do estado irnplica que essas 

unidades estavam preparadas -alem de juizos sobre a qualidade de seus serviyos- para se relacionar 

com o setor produtivo em geral. De fato, algumas das atividades realizadas para as empresas estatais 

eram de maior complexidade relativa que os desafios que puderam ser apresentados por algumas de 

algumas firmas privadas. 
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A atividade destas institui¢es respondia a uma visao caracterizavel como ofertista: gera,cao 

de conhecimentos cientificos e tecnol6gicos a partir de prioridades definidas intemamente pelas 

instituic;6es de P&D, sem participac;ao ou na ausfulcia de agentes da produc;ao, com a intenc;lio de 

antecipar a satisfac;lio de demandas potenciais desses agentes. 

Par tras desta intenc;lio antecipat6ria subjaz a presunc;ao de que os conhecimentos 

tecnol6gicos sao automaticamente transferiveis ao campo produtivo, e, por tanto, a oferta geraria a 

demanda. A produc;3.o de conhecimentos tecnol6gicos em ausencia de demanda atualizada parece ter 

sido entend.ida pelas institui¢es como uma ac;ao de acumulac;ao de urn estoque de realizac;ao futura, 

no memento em que os clientes potenciais percebessem tanto a necessidade como a exist&lcia de uma 

oferta local para satisfaze-Ia71
. 

3.4.4.4. Trajet6ria tecnol6gica inercial das institui~iies 

A maior parte das instituic;6es tecnol6gicas foi gerada e funcionou -ate o presente- com 

estruturas destinadas a investigac;8.o eo desenvolvimento de tecnologias 'duras'. Apenas desde meados 

dos anos 80 algumas adi~t5es parciais apontaram, por urn lado, a descentralizac;ao e diversi:ficac;ao de 

algwnas 1inhas de desenvolvimento, e, por outra, a viabilizar certa vinculac;ao com o meio produtivo 

mediante atividades de assistencia t6cnica para a realizac;ao de 'mudanc;as adaptativas men ores'. E 

apenas nos Ultimos anos apareceram alguns esfon;os isolados orientados a difusao de 'tecnologias 

brandas' 

Por outre lado, a intemalizac;ao do modele linear de inovac;ao na concepc;ao, o desenho e a 

ativa.¢o destas instituic;5es parece ter gerado urn. particular padrao de estruturac;ao da investigac;ao. 

Em algumas destas instituic;Oes se realizaram importantes desenvolvimento tecnol6gicos "desde as 

etapas de investigac;ao b3.sica ate o desenho de prot6tipos". Em virtude desta "verticalizayao", a 

capacidade tecno16gica acumulada fo~ em alguns casas, superior ao padrlio das firmas produtivas 

locais. As instituitj:Oes tenderam assim a gerar conhecimentos tecnol6gicos pouco compativeis com 

a situajf1io produtiva das empresas. Precisamente no caso de uma pesquisa bern sucedida -nlio de urn 

projeto fracassado- a oferta gerada excedia a capacidade tecno-produtiva ou comercial das firmas. 

71
Voltar-se a sobre este fen6meno no ponto 5.5.2, do capitulo sabre 'Politica Cientifica e Tecnol6gica', para 

obsemi-lo como principia orientador do processo de tomada de decisOes local. 
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" ... na Argentina se realizaram as pesquisas b3sicas de alguns desenvolvimentos 

tecnol6gicos e econOmicos importantes, mas tais desenvolvimentos sempre se 

deslocaram para fora do pais quando passaram a etapa tecnoiOgica, como ocorreu com 

as pesquisas sobre os inibidores da enzima de correyao que levou ao primeiro avanyo maior 

no tratamento da hipertensiio, que depois gerou urn mercado farmacSutico muito importante" 
(Goldstein, 1989) 

A conformayao destas trajet6rias tecnol6gicas nao parece alheia a dinamica s6cio-econ6mica 

do modele substitutive. A carSncia de ofertas alternativas no plano local, o papel de "ponte 

tecnol6gica" entre as mudanyas tecnol6gicas fronteiras afora e os produtores locais, e a intenyao de 

solucionar os problemas locais com recursos locais tornavam racional a realizayiio de 

desenvolvimentos tecnoi6gicos duros. Isso se materializou em instituiy5es estitveis, com dotay6es 

crescentemente elevadas de capital humane e fisico, caracterizadas por estruturas pouco dinamicas 

e altamente verticalizadas. A intenyao, ao menos nos planes, de subsidiar a substituiyiio de produtos 

importados, funcionou como urn forte indutor desta linha de pesquisa. Para Roberto Bisang, esta 

relayao e urn fator chave na explicayao da ineficiencia das instituiy5es locais de C&T como geradoras 

de inovay5es 

"Sustenta-se que estas instituiy6es foram geradas e modeladas sob a ideia de produzir cii!ncia 

e tecnica como o aconselhavam as carencias do modele substitutive e as caracteristicas 

centrais do contexte internacional vigentes em tal momenta; isso derivou em organizay5es 

piramidais e com funcionamento centripeto que -independentemente de seus exitos- se 

isolaram do sistema produtivo." (Bisang, 1995:nota 23) 

A intenyao recente de abordar linhas de desenvolvimento de tecnologias brandas encontra 

inconvenientes derivados da prOpria acumulayao anterior. Por urn lado, porque estas mudanyas siio 

marginais e o grosso das instituiy5es seguem com os esquemas anteriores, baseados 

preponderantemente na 1produy§.o1 de tecnologias duras. Para os institutes especificos -como o 

INIDEP, a CNEA e inclusive os centros do INTI ou os institutos do CONICET- o limite das 

mudanya.s reside na rigidez da atividade central escolhida no inicio. Por outro, as modi:ficay5es 

introduzidas -redefiniyao dos fundos do CONICET, cria9ao dos centres ATI no INTI, abertura da 

CNEA para a producao, etc.- sempre funcionaram como adicionais ao esquema central. Isto e, nao 

substituiram a forma organizacional anterior. 

"Na maioria dos casas, o conjunto de instituiy6es re:flete uma concep~o tecnol6gica muito 

prOxima a soluyao de problemas 'de engenharia' no terrene das grandes mudanyas. 0 
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esquema, gerador de instituig5es centripetas, ficou confinado a instituig5es com tematicas 
rigidas como uma resposta aos desafios -locais e internacionais- que gerava o modele 
substitutive" (Bisang, 1995:39) 

0 resultado das tentativas de mudanga nas trajet6rias tecnol6gicas intra-institucionais parece 

ter sido o crescimento incremental e nao coordenado de algumas unidades, grupos e fungOes, mais 

que uma reorientayao coerente. Assim, os problemas derivados da especializayiio desarticulada 

tomaram-se complexes com a inseryiio de tentativas de adequayiio parcial a dinamica s6cio-ttknica 

das empresas. 

"Uma interpretayao deste tipo e coerente com a dinfunica de estabelecer esforyos marginais 
-via convenios, instituiy5es conjuntas e/ou programas especificos- par parte das principais 

instituiy5es, num propOsito de incorporar novos conceitos sem se desprender da 

organiza~;ao inicial." (Bisang, 1995:nota 25) 

3.4.4.5. Escassa vincula~ao entre as institui~Oes de C&T e as empresas produtivas 

Os institutes tecnol6gicos receberam par funyiio de criayao as tarefas de gerayao de saberes 

tecnol6gicos, detecyiio de necessidades das empresas, e de difusiio de tecnologias adequadas a elas. 

De fato, podem ser interpretados, em virtude destas Ultimas tarefas, como grandes unidades de 

vinculayiio entre atividades de investigayiio e produyao. Como funyao complementar, deveriam dar 

conta de algums serviy5s subsidiaries a produt;:ao tais como fixayiio de nonnas a escala nacional e 

controle de qualidade. Na pr3.tica, esta Ultima atividade passou a dominar o relacJOnamento como 

setor produtivo. 

Embora tenham sido feitas tentativas de relacionamento com Cclmaras Empresariais, que 

alcanyaram, em alguns casas, a integrayii.o de empresarios nos corpos diretivos colegiados dos 

institutes, isto niio parece ter significado uma aproximay3:o inter-institucional que tamara mais viaveis 

as interay6es. 

Como a venda e pr~ de serviyos ao setor industrial se restringiu, normalmente, a tarefas 

de controle de qualidade e resist&lcia de materiais, nao apenas as interay5es s6cio-tecnicas resultaram 

fracas; mas tambem nRo implicaram wna plena utilizayao da capacidade instalada nos institutes, nem 

permitiram a gesta.;:iio de processes de learning by interacting. Nem quantitativa nem 

qualitativamente a atividade dos institutes parece ter incidido na dinamica inovativa local. 

Nas universidades, a maior parte das relay6es como setor produtivo circularam par meios 
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informais_ Distintas dependencias academicas, grupos de investiga~o ou docentes individuais 

entablaron de rnaneira espontfulea e descentralizada, rela~Oes consideradas de "extensao". As 

faculdades de Ciencias Exatas, Agnirias e Engenharia realizaram trabalhos para unidades produtivas, 

tanto estatais como privadas. Apenas no final dos anos 80 aparece a inten~ao de formalizar estas 

intera~6es e fomenta-las com politicas explicitas. Ate entao o estabelecimento de relay5es 

universidade-setor produtivo nao formava parte das fum;:5es das casas de altos estudos_ De fato, 

existiam inibi¢es regulamentares; por exemplo, o cobro de hononirios por venda de servi~os estava 

penalizado nos estatutos universitarios. 

Por outre lado, a interayiio entre institutes tecnol6gicos e universidades foi pouco articulada. 

A autonomia relativa dos dois tipos de instituiyOes e, em particular, a mllltipla dependencia 

administrativa e a diversidade de canais de financiamento parecem ter funcionado em detrimento de 

uma dinfunica integradora. E necessaria ter em conta que a principal articula~ao inter -institucional 

deveria ter passado pelas unidades produtivas; ao nao existir este vinculo, este nivel de intera~ao foi 

desnecessario. 

Da analise da evolu~ao das institui~5es se desprende claramente a inexistencia de intera~5es 

fortes entre as instituifY5es de C&T locais e as ernpresas produtivas. Nao apenas os distintos trabalhos 

levantados apresentam a questao; de fato, em nenhum case foi possivel registrar uma s6 opiniao em 

contnirio. Por outre lado, as pr6prias tentativas, por parte das instituiv5es, de estabelecer rela96es 

mediante a criayiio de diferentes mecanismos e as reestrutura~5es empreendidas nos Ultimos anos 

podem ser consideradas como uma 11 Confissao de parte": se as interag5es tivessem alcan~ado 

momentum, estas tentativas de vinculayao .seriam desnecessarias. 

Durante os anos 60 e 70 esta a9ao vinculadora era relativamente moderada. A partir de 

meados dos anos 80 aparece como uma forte tendencia, expressa na multiplicidade de unidades 

orientadas a tal fun que aparecem na estrutura das instituiy5es. 

Estes rnecanismos adotaram diferentes formas no tempo, e segundo a natureza das 

institui~5es: desde a publicayiio dos "estoques" acurnulados ou a oferta de serviyos, passando pela 

criayao de unidades de transferfulcia como UBATEC, ou incubadoras de "empresas de base 

tecnol6gica", ate a constitrn;ao de explicitas "unidades de vinculay3.o 11
, no funbito da lei de inova'j":iio 

tecnol6gica No. 23.877. Ate hoje, a incidencia destes rnecanismos sobre a dinfunica inovativa local 
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parece escassamente relevante. 

3.4.4.6. Vincula~io intra~estata1 

No contexte geral do baixo nivel das interay5es entre unidades de investigayiio e unidades 

produtivas, e perceptive} urn desempenho relativamente melhor das vinculay5es entre unidades 

estatais. A demanda tecnol6gica do estado para obras de infra-estrutura, em particular, sup6s urn 

motor para interay5es intra-estatais. 

Isto e visivel em dais niveis: 

a) no plano de interay6es entre unidades de P&D e produtivas: as empresas e empreendimentos 

produtivos do estado apresentaram algumas demandas tecnol6gicas refletidas tanto em contratos de 

venda de serviyos das universidades e o CONICET como na participayao do INTI em 

empreendimentos conjuntos, na experiencia do PLAPIQUI ou na gestayiio de unidades de difusiio 

com a co-participayao de mwricipalidades, provincias ou o estado nacional e a instituiyao tecnol6gica. 

Durante a fase substitutiva da politica econOmica, a iniciativa estatal supOs a gestaciio de uma serie 

de obras de envergadura que exigiram a a¢o de distintas un.idades de C&T. Ainda durante o periodo 

1983-1989, quando e possivel registrar urn retorno relative a politicas de promoyao da produyio 

nacional de tecnologia, se encontram avances neste plano de interaca:o 

"Dii-se o caso de empresas estatais como YPF, Petroquimica Geral Mosconi, Petroquimica 

Rio ill, Atanor, Direyao Geral de Fabricac6es Militares [ ... ] foram estruturando sua 
estrategia de investiga~io e desenvolvimento contando com o aporte do sistema 

cientifico em forma estlivel" (SECyT, 1989:149) 

Esta atividade parece ter perdido relevfulcia, primeiro devido a aplicayio de politicas desajuste que 

restringiram este tipo de empreendimentos e logo por causa da implementaya:o de politicas de 

privatizayao e desregulayiio nos anos 90, colocando em crise o papel de algumas unidades de C&T. 

b) no plano de interay5es entre diferentes unidades do complexo de C&T: tanto o INTI como a 

CNEA, ou o CONICET atraves da atividade de algumas de suas unidades realizaram atividades de 

coopera¢o. Embora este movimento seja relativamente pouco significative, de todo modo e maier 

que o refletido nas intera~s com un:idades produtivas. Dentro de urn panorama geral de isolamento, 

este movimento aparece refletido nas receitas oryamentarias de algumas instituiy5es. Nota-se que, 

como se mostrou nos casos do CONICET ou das universidades, a demanda de serviyos de outras 
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unidades de C&T nesta via de receitas e igual o maier que a de demandas provenientes de empresas 

privadas. 

Outro plano em que se expressava a iniciativa tecnol6gica estatal era a criayao de unidades 

de P&D nas empresas do estado. Estas unidades parecem ter suposto, por urn lado, uma relativa auto

sufici&lcia das empresas que inibia a realizayao de maiores interayOes, mas, por outro lado, supunha 

a exist&lcia no funbito do estado de uma demanda por conhecimentos tecnol6gicos sofisticados. Uma 

vez retirado o estado da atividade de produyao de bens e serviyos, esta dinamica se interrompe. 

De todo modo, esta melber vinculayao intra-estatal nao e diretamente explie<ivel pela 

existencia de uma densa rede de interayOes 

"E possivel encontrar periodos onde o conjunto das instituiyOes funcionou melhor. A milldo 

isso se associa mais com a gestae pessoal que com as caracteristicas da trama institucional; 

em todo case, as interconexOes entre os integrantes do con junto de instituic;Oes (piiblicas 

e privadas) de C&T se verificou atraves de alguns projetos estatais que operaram como 

articuladores, mas nio como resultado da dinimica 16gica que implica a existencia de 

urn sistema ... " (Bisaug, 1995:22) 

3.4.4. 7. Especializa~i.o desarticulada 

As instituiy6es de C&T argentinas aprofundaram, ao Iongo dos 30 Ultimos anos, urn 

comportamento tendente a especializac;ao. Da simples leitura da denominay3.o das instituiyOes se 

depreende a presenya de uma variada gama de objetivos. 

Por urn lade, e possivel diferenciar urn conjunto de unidades, de tamanho medio ou reduzido, 

orientadas a investigayao de urn tema unitario, ou a gerayao de solw;Oes tecnol6gicas para urn setor 

produtivo em particular. Par outro, urn conjunto de instituiyOes grandes realizam investigayOes em 

mU.ltiplas tem<iticas. Varias realizam atividades cientificas e tecno16gicas (como o CONICET e/ou a 

CNEA, que inclusive incursionou na produ~o). 

Ademais, existe uma marcada especializayiio terrultica nas instituiy6es tecnol6gicas grandes 

(INTI e INTA). 0 INTI aponta para a produyao mauufatureira, o INTA ao setor agropecuano. 

Finalmente, no interior destas instituiy6es -em especial das maiores- existem areas mais 

desenvolvidas, em detrimento de outras virtualmente inexploradas. (ref Bisang, 1995:36) 

Esta forma de especializayao desarticulada determina inconvenientes para a apariyiio de 

sinergias. Em alguns casos o campo de ayio das instituiy()es esta limitado a uma atividade ou setor, 
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pelo qual seu dinamismo fica indubitavehnente associado ao ritmo de sua atividade . Tendo em conta 

que a escolha do campo de atividade -especialmente no plano tecnol6gico- guardou relayi.io com o 

considerado desej<ivel e possivel dentro do modele de substiru.ir;i.io de importay6es, e, em particular, 

que tal modele supunha uma tendencia ao preenchimento dos espayos vazios da matriz insumo

produto, ocorrem dais fen6menos: a), as institui96es tendem a reproduzir algumas debilidades do 

modele substitutive (em qualidade, depend&tcia de beneficios/regalias do estado, etc.) e b) ao estar 

atadas a evoluyi.io do setor, as mudanyas p6s-abertura afetaram diretamente sua evolu~o, gerando 

em alguns cases uma "crise de sentidon da instituir;i.io. 

A forma desarticulada em que se gerou esta especializar;ao deixou, por outra parte campos 

produtivos sem assistencia, enquanto em outros se verifica uma duplicayao de tarefas. Urn clare 

exemplo deste Ultimo e a produr;ao agroindustrial, onde tanto o INTA como o INTI e varias 

instituiyOes menores tern algum grau de ingerfulcia programil.tica. A especializar;ao nao coordenada 

acentuou os problemas derivados do isolamento das institui90es. 

Ainda assim, e possivel registrar algumas diferenr;as na incidSncia destas instituir;Oes na 

dinfunica inovativa local. Em particular, existe coincid&ncia em julgar que o INT A parece ter obtido 

maier sucesso que o INTI. 

" ... as trajet6rias de ambos institutes foram claramente distintas. Sem pretender aprofundar no 

tema, sob estas diferenr;as parecem jogar viuios fatores: maier quantidade de recursos 

monetarios e humanos designados ao INT A, melhor vincula.yao com seus usu3rios naturais-e 

paralelamente urn maier interesse dos produtores agropecuarios por incorporar avanyos 

tecnicos-, ador;ao de urn modele -similar ao norte-americana- que enfatiza a pesquisa aplicada 

e a extensao, menor grau de apropriabilidade privada, e consequentemente a possibilidade de 

gerar m.aiores extemalidades -pelo menos no contexte do velho paradigma tecno16gico- das 

inovas:oes do agro. (Chudnovsky e LOpez, !996:40) 

V irrias sao as vias de explicayio possiveis do melhor funcionamento do INT A Uma 6 que conseguiu 

gerar urn. nivel elevado de interay5es intra-institucionais que permitiu coordenar as especializar;Oes, 

alcanyando isto em virtude de sua inter~ao com o setor produtivo: o contato com os usuaries 

viabilizou a integrayi.io intra-institucional. Dutra e que a complementayao intra-institucional viabilizou 

a adequayao das respostas as necessidades e demandas dos usuaries: a integrar;ao viabilizou o 

contato. Ambas explicayOes podem se integrar em uma causalidade cornplex:a. Alem destas tentativas 

de elucidaya:o, parece clare que a explicayao na:o pode ser monocausal. De fato, uma serie de 
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elementos parecem ter-se auto-organizado, gerando uma dinamica s6cio-t6cnica particular no caso 

do agro argentino e viabilizando, durante urn certo periodo, urn processo de learning by interacting 

entre o INT A e seus usuaries. Mas, oeste sentido, o INTA e mais uma exceyao (parcial) que urn 

exemplo paradigmitico. 

3.4.4.8. Organiza~io/nio auto-organiza~iio das interac;Oes 

As inter-relayOes entre instituiyOes de C&T e unidades produtivas responderam a a) ayOes 

pontuais, conjunturais, que nao implicam uma acumulayao sin6rgica a Iongo prazo, ou b) a ay5es 

organizadas, tentativas criadas por uma iniciativa proveniente de unidades do setor pUblico que 

tentaram gerar vinculos. Estas Ultimas inter-rela~Oes sao explicciveis, entiio, por urn alto grau de 

intervenyao consciente e planificada. 

Embora seja certo que em alguns cases estas tentativas alcanyaram urn exito relative (uma 

vinculaya.o estitvel e urn upgrading tecnol6gico de conhecimentos e produtos gerados ), isto parece 

se explicar, em alguns cases (relayiio entre a CNEA e seu conjunto de empresas satelite12
), par urn 

alto grau de complementayio vertical entre uma iniciativa produtiva de urn ente pUblico e a gera.yao 

de urn fornecedor privado ou, em outros, pela insen;:ao da unidade de P&D em empreendimentos 

plani:ficados e financiados pelo estado (rela\'30 do PLAPIQUI com as empresas do Polo Petroquimico 

Bahia Blanca). 

0 nivel de sinergia gerado por estas iniciativas se revela assim notavelmente baixo. Enquanto 

existe urna diversidade de instituiyOes e pesquisadores em condiyOes te6ricas de participar na 

constituiyao de technological frames, os interjogos nao se desdobram com fluidez73
. 

Niio e possivel responsabilizar as instituiyOes locais de C&T par este funcionamento do SNI. 

Responsabiliza-las, de fato, implicaria wna argumentayiio falaz: a) absoluta: as unidades de C&T sao 

responsabili7.adas par nao ter tentado· gerar vinculos -coisa que na realidade tentaram fazer, e par isso 

72
Aformaei0 de uma rede de fomecedores foi um objetivo politico ex:plicito da CNEA Longe de se beneficiar 

pela sinergia do sistema, a CNEA estimulou a apari~o de fomecedores locais, regalando a tecnologia e a fonnay&o 

de recursos humanos, subsidiando seus equipamentos, financiando o desenvolvimento de: suas empresas sat6lite. 

73
No capitulo 6 se veni como a escassa coesiio do SNI argentino e explicivel por um processo de auto

or~o negativa, onde a responsabilidade das unidades de C&T pode ser explicada, e dimensionada, no ambito 

de uma via argumentativa nao linear. 
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mesmo e notitvel a desvinculayao. Esta visao critica incorpora urn argumento de causalidade 

suficiente: teria bastado tentar para consegui-lo. b) de grau: a qualidade do intento foi insuficiente. 

Aqui o argumento e: bastaria t€-lo feito bern para consegui-lo. 

3.4.4.9. Equifinalidade das trajet6rias institucionais 

Na analise da evoluyao das diferentes instituiy5es e possivel obseiVar uma diversidade de 

tentativas de vinculayao com o setor produtivo levadas a cabo de distintas formas. Algumas, em 

algum momenta de sua trajet6ria, alcan~arn algum nivel de sucesso relative. Porem, parece possivel 

colocar que a Iongo prazo se configura urn estado final onde as distintas tentativas convergem: urn 

nivel baixo de interay5es, sustentado pel a iniciativa unilateral das unidades de C&T. 

Outra forma de apresentar o mesmo fenOmeno e assinalar a rara intervenyao das unidades de 

C&T na conformaya.o de artefatos e processes efetivamente utilizados na produyao local de bens. As 

vinculay5es se restringern a atividades de assessoria, metrologia e controle de qualidade, sm 

upgrading das interay5es nem , portanto, learning by interacting. 

Como ja foi mostrado, nos casas em que as instituir;Oes realizaram desenvolvimentos 

completes em tentativas ofertistas, estas nao produziram inovar;Oes por na:o ter sido incorporadas a 

produyao das firmas locais. As instituiy5es nao conseguiram estabelecer vinculos pela via da oferta 

do estoque de produtos e processes. Para se vincular, as insti:ru.i¢es ofereceram uma serie de servi~s 

de baixa complexidade ou suplementares das produr;Oes das empresas. Paradoxalmente, quanta rnais 

respondem a este tipo de demanda, menos realizarn atividades de pesquisa e desenvolvimento. Estes 

seiViyos nao derivarn na integrayio das unidades de P&D nos gru.pos sociais relevantes que 

detenninam as trajet6rias tecnol6gicas das empresas locais. Nem, em urn plano micro, intervem sabre 

a conformayao ou estimulam o surgimento de novas artefatos e processes, nero, em urn plano 

sistemico, se integram plenamente na dinfunica inovativa. Ao se restringir a funylio de fornecedor de 

serviyos acess6rios, seu papel no ensemble s6cio-tf:cnico e passive. 

Uma exceyio aparente e a CNEA, urna instituiyao de C&T que gerou processos e produtos 

e induziu trajet6rias inovativas em suas empresas fomecedoras. Nlio apenas transferiu tecnologia mas 

tambern facilitou urn grau de qualificayao em algumas empresas que perrnitiu o desenvolvimento de 

especializayOes em setores produtores de commodities ou novas linhas produtivas (por exemplo: 
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canes de ayo sem costura) que se somararn a lista de produtos exportaveis. Mas ainda aqui e deter 

em conta que a CNEA construiu essa diferenya mediante um altissirno investimento rnantido durante 

mais de duas d6cadas, e que, como foi apresentado no ponte anterior, o technological frame 

termonuclear dependia unilateralmente de sua iniciativa. Quando, no final dos anos 80, o fluxo de 

investimentos decai e o projeto nuclear argentino e parcialmente interrompido e incorporado ao 

programa de privatizayOes, a dinfunica inovativa setorial decai rapidamente. Apesar do nivel 

cientifico-t6cnico alcanyado, da acurnula.yiio de capacidades institucionais e da qualidade dos vinculos 

com as empresas sat61ite e os fomecedores especializados gerados pela prOpria CNEA, a dinfunica 

inovativa tendeu a se assimilar ao baixo perfil do conjunto. Em outra palavras, ainda o case mais bern 

sucedido do ofertismo respondeu a urn fenOmeno de equifinalidade. A existencia de urn fenOrneno de 

equi:finalidade das trajet6rias institucionais reforya a pertinencia de urn abordagern sistemica para 

intentar elucidar o alcance dos processes de mudam;:a nas dinfunicas s6cio-tecnicas do SNI argentino. 
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3.5. As patentes como indicadores de dinimica inovativa 

3.5.1. Problemas relativos ao uso das patentes como indicador de atividades inovativas 

As patentes74 constituem urn dos indicadores m.ais usuais de output da atividade inovativa. Os 

indicadores rnais comuns de patentes sao: a) total de patentes, b) pedidos apresentados ou patentes 

concedidas, distinguindo-se se o solicitante 6 bl) nacional (residente) ou b2) niio residente, e c) 

patentes solicitadas (ou concedidas) no exterior par residentes do pais analisado. 

Por v3rios motives, o uso de patentes como indicador de atividade inovativa apresenta 

inconvenientes de confiabilidade, em particular para a realizaylio de amilises comparativas. Diferentes 

autores (Patel e Pavitt, 1988; Pavitt, 1982 e 1985; Saviotti e Metcalfe, 1984; Basberg, !987, por 

exemplo) abordaram este problema, assinalando -sinteticamente-: 

- os precedimentos de exame variam de urn pais a outre 

- a relayao entre patentes pedidas e concedidas varia de urn pais a outre 

- a funyao dos sistemas de propriedade intelectual se relaciona com o nivel de desenvolvirnento 

tecnol6gico e das estrat6gias de desenvolvimento industrial, variando de urn pais a outre 

- as atividades de concesslio interna de patentes estao muito influenciadas pelas sociedades 

multinacionais presentes no pais, o que limita a utilidade de concesslio de patentes nacionais como 

indicador de atividade inovativa aut6ctone75
• 

- as diferenyas entre distintos sistemas de patentes podem ser consequencia de diferenyas na 

especializaylio da indUstria local. As caracteristicas especificas de cada indUstria determinam a 

1patenteabilidade1 dos produtos ou precedimentos. As patentes tern maier importfutcia na indUstria 

quimica e farmaceutica, e relativamente menor import§ncia em predutos eletrOnicos de consume ou 

fabricaylio de m<lquinas. 

Tende-se a recomendar o uso de registros estrangeiros nas aruilises (por exemplo, patentes 

7 ~xistem diversas definiQ5es de patentes, apenas por dar wn exemplo: "A patente pode-se definir como a 

concessiio pelo estado de um privil.egio legal aos inventores, por um nllmero detemlinado de anos, para impedir 

que outras pessoas fabriquem, utilizem ou vendam um produto ou procedimento patenteado." (UNCT AD, 1991 :21) 

7 ~o caso dos paises subdesenvolvidos apenas uma de cada 4 patentes pedidas corresponde a residentes locais: 

"Entre 1973 e 1987 os residentes representavam apenas 25% dos pedidos de patentes apresentadas nos paises em 

desenvolvimento." (UNCTAD, 1991:38) 

328 



registradas nos Estados Unidos76
) para evitar alguns destes inconvenientes, ao menos parcialmente. 

Mas, ainda assim exi.stem inconvenientes para observar as diferenyas entre paises da OECD (Pavitt, 

1985; Soete e Wyatt, 1982) 

- a propensao a patentear em urn detenninado mercado depende da importfulcia relativa desse 

mercado 

- as diferenyas intemacionais dos sistemas de classifica.yao de patentes dificultarn as comparay5es, 

especialmente ao nivel de diferenyas entre setores industriais 

- as patentes nao refletem por igual a atividade inovadora das indtlstrias, mas sao funr;ao das 

diferenr;as intersetoriais quanta a eficiencia relativa de outras defesas contra a imitar;ao. 

No case dos paises subdesenvolvidos, o problema do uso das patentes registradas no exterior 

e ainda maier. 0 nU.mero absolute e a proporr;ao de patentes concedidas a residentes em paises 

subdesenvolvidos e pouco signi:ficativo77
. 

"Inclusive quando apenas se utilizam dados sabre patentes globais (por exemplo, patentes 

concedidas nos Estados Unidos) correspondentes a residentes nos paises em 

desenvolvimento, as cifras sao muito baixas para qu~ sejam possiveis as anaJ.ises 

comparativas." (UNCTAD, 1991:23) 

Dados estes inconvenientes, a utilizayiio de indicadores de patentes para medir a atividade 

inovativa nos paises subdesenvolvidos tern urn alcance limitado. 0 diferente empenho com que cada 

pais encara seus sistemas de patentes como instrumento politico para fornentar a inova.r;a.o e outre 

elemento que tende a dificultar as comparar;5es. 

3.5.2. Alcance e limita.;Oes da anaJise das patentes no caso argentino 

As raz5es assinaladas no ponte anterior limitam a realizar;ao de urn exercicio analitico dos 

dados sabre patentes. Mas, se signi:ficam uma limita<;ilo, isto niio indica necessariamente que tal 

ex:ercicio seja improcedente. Ao contrario, implica a necessidade de dimensionar cuidadosamente o 

alcance das dedw;5es que se mostram pertinentes. 

76Segundo L. Soete (1987), a aruilise comparativa da concessao de patentes externas nos Estados Unidos e a 

melhor medida direta da efici!ncia inovadora intemacional. 

77Do nUmero total de patentes concedidas nos Estados Unidos no periodo 1983-1988, a proporyio de patentes 

concedidas a residentes em paises subdesenvolvidos foi somente de 1,25%. 
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Em principia, nao e possivel tamar em considera~o as cifras menores. Apenas sao pertinentes 

as grandes diferenyas percentuais e algumas diferenyas em valores absolutes. Portanto, as 

comparay5es ano a ano na:o serao consideradas. A amilise, neste sentido, deve se restringir is 

tendencias dedutiveis em periodos relativamente longos. 

Por outre lado, as limitayCies da capacidade de arquivo e processamento de dados do Institute 

Nacional da Propriedade Industrial tomaram impossivel a realizaya:o de uma analise por setores 

produtivos. 0 exercicic se limita, entiio, a considerar os valores totais anuais. Algumas das series 

estao incompletas, por isso apenas foi possivel registrar diferenyas entre pedidos de residentes e niio 

residentes a partir de meados dos anos 80. 

Em particular, o problema de realizar comparay5es motivou a exclusiio de operay5es de 

cotejo da informayao local com dados de outros paises. A aruilise, neste sentido, se restringe em 

considerar diferenyas nas series locais no tempo. 

Os dados intemacionais sabre patentes se recompilam na Organizayao Mundial da 

Propriedade Intelectual (OMPI), que reline mais de 170 paises. No caso argentino, o registro de 

patentes local era mantido pela entao denominada Direyiio Nacional da Propriedade Industrial, 

dependente da Secretaria da IndUstria e Minerayao do Mnisterio da Economia da Nayiio. Em meados 

dos anos 90, com a vig&lcia da nova lei de patentes78
, esta dependencia mudou seu nome pelo de 

Institute Nacional da Propriedade Industrial (INPI), sob a mesma jurisdigao, sofrendo algumas 

reestruturay5es funcionais. 

Em 1989, fortes restri~es oryamentarias dificultaram o funcionamento do registro de 

patentes e marcas da Dir~o Nacional da Propriedade Industrial, que voltou a recuperar seu ritmo 

nonnal apenas em 1993. A virtual suspensio de atividades de concessao de patentes durante quase 

5 anos constitui em si urn indicador da escassa importancia atribuida a inovayiio na politica econOmica 

estatal. 

Dadas estas restriy5es, a aruilise se limitou a aspectos gerais, grandes diferenyas ou alteray5es 

maiores, e, portanto, e possivel manter apenas urn conjunto limitado de deduy5es e hip6teses. 

78 
A 1egislaQiiO de patentes permaneceu estavel na Argentina dtuante mais de urn secuto. A Lei 111 se manteve 

vigente desde sua promulgaQlio, em 1864, ate 1995. Esse ano entrou em vigencia urn novo regime, com a 

aprova~o da lei 23.481, de 20 de setembro e sua correyao, lei 24.572, sendo regulamentado pelo decreto 590 de 20 

de outubro. 
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3.5.3. Amilise dos registros de patentes na Argentina 

Em urn panorama geral que abrange a hist6ria do registro de patentes do presente seculo, o 

prirneiro aspecto notivel e que entre os anos 50 e meados dos 70 registram-se as maiores quantidades 

de patentes solicitadas. Observa-se urn crescimento constante ate fins dos anos 60. Desde o inicio dos 

anos 70 cai a media anual de pedidos, ate chegar, nas ctecadas de 80 e de 90 a medias levemente 

inferiores as registradas na decada de 40 . 

3 . 28. Patentes: pedidos apresentados (1866-1996 ) 

total do 
_periodo ano periodo media anual 

1866/1920 55 22469 408 

192111940 20 44492 2224 

194111950 10 37132 3713 

1951/1960 10 61775 6177 

1961/1965 5 32408 6480 

1966/1970 5 35024 7004 

197111975 5 28259 5705 

197611980 5 22020 4404 

1980/1989 10 34020 3402 

199011996 7 24084 3441 

Fonte: Direr;a_o Nacional da Propnedade Industrial (1981), dados do Instituto Nac10nal da Propriedade Industrial, 

do INTI, e elabo~ao prOpria. 

0 aurnento constante registrado corresponde cronologicamente ao period a de .._,gencia da politica 

de substituiyao de importay5es. A declinayao da curva de pedidos coincide com o abandono desta 

politica e com a abertura do mercado local. No quadro 3.29. e possivel obser>ar mats detalhadamente 

a evoluyao dos 5 anos posteriores ao momenta em que foi abandonado o modele substitutive. 

3.29. Pat entes: pedidos apresentados (19 77-1981) 

diferen~a 

do ano 

ano I q~antidade anterior 

1977 4504 

1978 4440 -64 

1979 4482 -42 

1980 4332 -150 

1981 4175 -157 

diminuicio oeriodo 77/81: 22.09% 
. 

Fonte: Direyao Nacional da Propnedade Industrial (1981), e elaborar;ao prOpria . 
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Aiem disso, da queda de mais de 20% em 5 anos, nota-se que o ritmo de decrescimo se acelera 

constantemente. 

Para comparar esta tendetlcia com outros parfunetros compativeis, levantou-se a informa~ao 

sabre o registro de modelos e desenhos industriais. 

3.30. M odelos e desenhos iodustriais (196 6-1981) 

ano uedidos concedidos 

1966 2998 2995 

1967 2974 2984 

1968 3369 3675 

1969 2959 2894 

1970 2742 2362 

1971 2841 2946 

1972 2873 2881 

1973 2604 2746 

1974 2403 2375 

1975 2554 2585 

1976 2743 2700 

1977 2635 2439 

1978 2183 1920 

1979 1838 1716 

1980 1730 2217 

1981 1458 1171 

total 42242 41567 
. 

Fonte: Drrecao NaClonal da Propnedade Industrial (1981) 

Enquanto entre 1966 e 1977 a media de pedidos oscilava entre 2.500 e 3.000, a partir de 1978 

registrou-se uma redu~ao constante e nipida. Com uma diferen~a de urn ano, e possivel observar a 

mesma tendencia que no case dos pedidos de patentes. 

0 quadro 3 .31., sabre patentes concedidas no period a 1971-1996, pennite alcan9M maio res 

precis5es sabre as tendencias gerais. 
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3.31. Patentes concedidas (1971-1996) 

nio % n.io 
ano total residentes resideotes % residentes residentes 

1971 5830 1346 4484 23,1 76,9 

1972 5087 1330 3757 26,1 73,9 

1973 4265 1234 3031 28,9 71,1 

1974 4514 1316 3198 29,2 70,8 

1975 3395 999 2396 29,4 70,6 

1976 4107 1264 2843 30,8 69,2 

1977 3017 1075 1942 35,6 64,4 

1978 1749 700 1049 40,0 60,0 

1979 3375 1244 2131 36,9 63,1 

1980 4570 1590 2980 34,8 65,2 

1981 3514 820 2694 23,3 76,7 

1982 3292 

1983 1908 

1984 

1985 1650 503 1147 30,5 69,5 

1986 597 195 402 32,7 67,3 

1987 2561 842 1719 32,9 67,1 

1988 1805 486 IJI9 26,9 73,1 

1989 1744 458 1286 26,3 73,7 

1990 759 249 5!0 32,8 67,2 

1991 403 87 316 21,6 78,4 

1992 663 114 549 17,2 82,8 

1993 3447 612 2835 17,8 82,2 

1994 2114 451 1663 21,3 78,7 

1995 1003 198 905 19,7 80,2 

1996 1787 286 1501 16.0 84.0 
. 

Fonte: Institute Nacmnal da Propnedade Industnal (1995), SECYT (1997) e elaborayao propna . 

*Os dados do periodo 82-83 das patentes concedidas nao estao separados por residfulcia j:i que estes dados foram 

obtidos de fonna manual e nao foi possivel a reconstruQ§.o desta informa<;:ao. 0 ano 1984 foi om.itido porque o INPI 

n.ao dispunha dos dados solicitados. 

Quanta ao total de patentes outorgadas, parece possivel estabelecer uma certa periodizayao: 

-entre 1971 e 1976 houve urna queda moderada (com tl.utuay5es anuais) 

- entre 1976 e 1982 o teto de patentes caiu para cerca de 3. 000 patentes anuais 

-a partir de 1983 o comportamento foi muito irregular. Em parte, este comportamento obedece it 

situayao problerruitica da Direyiio Nacional da Propriedade Industrial, ja mencionada. Deixando de 

lado os dados correspondentes ao periodo 1990-1993 (incluindo este Ultimo porque a nonnaliza~tiio 
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da atividade significou uma "atualiza.yiio" dos atrasos acumulados ), o teto se reduz a pouco mais de 

2 000, eo piso a 1.000 patentes. 

- tomando os extremes da cronologia, a quantidade de patentes concedidas cai de quase 6.000 no 

inicio dos anos 70 para cerca de 1.500 em meados dos anos 90, ou, em outros termos, as patentes 

dos anos 90 se reduzem para 25% do correspondente nos anos 70. 

Ao desagregar os totais segundo residencia dos solicitantes aparecem outros elementos desta 

diniimica: 

- entre 1971 e 1977 aumentou constantemente o nllmero de patentes concedidas a residentes e 

diminuiu 0 de nao-residentes. (o ana 1978 foi prob1em3.tico, ja que diminuiu 0 total de patentes 

concedidas) 

-a partir de 1979 a presen.ya relativa dos residentes tende a diminuir de forma constante 

- a partir de 1990 registrou-se uma queda violenta. :E problermitico considerar os anos de crise da 

Direyao Nacional da Propriedade Industrial, depois da normalizayao as propory5es continuam 

estaveis. 

- a participayao dos residentes caiu para cerca de 1.300 patentes nos anos 70 a algumas centenas nos 

anos 90. Ern 1977, pela primeira vez, a quantidade de patentes de residentes nao chegou sequer a 

1.000, cifra que nao volta a ser alcan.;ada depois de 1980. 

-as patentes de residentes chegararn a ser 113 do total nos anos 70, caindo. nos anos 90 para menos 

de 1/5. 

A analise da inforrna.yiio sabre patentes pedidas oferece novas elementos significativos. 
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3.32. Patentes: pedidos apresentados (1977-1996) 

ano nio %olio 
total residentes residentes o/oresidentes residentes 

1977 4504 

1978 4440 

1979 4482 

1980 4332 

1981 4175 

1982 

1983 

1984 

1985 3600 1224 2376 34,0 66,0 

1986 3553 1257 2296 35,4 64,6 

1987 3386 1072 2314 31,7 68,3 

1988 3084 945 2139 30,6 69,4 

1989 2939 879 2060 29,9 70,1 

1990 2910 955 1955 32,8 67,2 

1991 2794 943 1851 33,8 66,2 

1992 2422 503 1919 20,8 79,2 

1993 3048 787 2261 25,8 74,2 

1994 3514 694 2820 19,7 80,3 

1995 4264 676 3558 15,9 84,1 

1996 5132 821 4311 16.0 84.0 
-Fonte: Dir~ Nacwnal da Propnedade Industnal (1981), lnstituto Nactonal da Propnedade Industrial (1995), 

SEcYT (1997) e elaboray§.o prOpria. 

*Os dados do periodo 1977-1984 das patentes concedidas n.ao estao separados por residenciaj:i que estes dados foram 
obtidos de forma manual e nao foi possivel a reconstruQao desta info~ao. Os dados do periodo 1982-1984 foram 

omitidos porque o INPI nao dispunha dos dados solicitados. 

0 comportamento segundo os totais de pedidos difere quanta as patentes concedidas 

-durante o periodo 1977-1981 se observa uma redu~o moderada, ainda que constante dos pedidos 

- outre tanto ocorre entre 1985 e 1992. 0 registro mais baixo corresponde a 1992, com uma 

quantidade de pedidos que apenas supera a metade das registradas em 1977 

- a partir de 1993 comeya uma cwva ascendente. A.inda assirn, o melhor ano, 1996, nao chega a 

igualar a media do periodo 1971-1975, 0 mais baixo do periodo substitutive. 

- lamentavelmente, a informa<;B.o disponivel e insuficiente para explicar as diferenyas entre as 

quantidades de patentes pedidas e concedidas 

Os dados sabre participa~o relativa de residentes e nao residentes nos pedidos apresentam 

diferenyas menores em relayao ao quadro anterior das quantidades totais 
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- a quantidade de pedidos apresentados por residentes diminui constantemente, recuperando-se 

apenas em 1996 

- a rela~a:o 1/3 registrada em meados dos anos 80 cai a menos de 115 nos anos 90 

- a tendfficia depois da abertura dos anos 90 indica urn continuo e profunda retrocesso dos pedidos 

de residentes 

- o aumento de pedidos correspondente aos anos 90 e explicado, quase com exclusividade por urn 

aumento acentuado das patentes solicitadas por nao-residentes. A tendencia neste sentido e 

consistente desde 1993 

0 quadro 3.33. apresenta uma periodizat;;3.o por decadas onde e possivel obsenrar 

sinteticamente alguns dos elementos da atividade de registros de patentes j<i mencionados 

333 c ' ' 
- d ompara.;ao ' d e patentes oor oeno os 

media anual media anual mc!dia auual 

1970 -1979 1980-1989 1990-1996 

I natentes concedidas 

residentes 1050 540 285 

nao residentes 2483 1271 1168 

total 3534 1812 1454 

% nno residentes 70,3 70,2 79,1 

I natentes solicitadas 

residentes sld 1089 768 

niio residentes sld 2312 2672 

total sld 3401 3441 

% nao residentes sld 68.0 76.5 
-Fonte: Insti.tuto Nac10nal da Propriedade Industrial e elabon1930 propna 

Aparecem uma vez mais, com clareza, a) a redu~ao das patentes concedidas, b) a diminui~o da 

quantidade de patentes concedidas a ( e solicitadas por) residentes, c) o aumento da participa~ao dos 

nao residentes nas patentes concedidas (e solicitadas) e d) o retrocesso correspondentes da 

participayao de residentes. 

A observa~o da quantidade de patentes solicitadas em registros estrangeiros durante o inicio 

dos anos 90 mostra uma iniciativa local extremamente reduzida 
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3.34. p t t a en es so tel a as no reetstro europeiO e 1 r "t d •· d atentes 

pais 1991 1992 1993 

Argentina 14 8 12 

Brasil 47 29 51 

Mexico 9 10 7 

Inglaterra 146 201 270 

Janao 12168 11663 10781 
Fonte. Instttuto Nactonal da Propnedade Industrial e OMPL 

335 p . . r · d atentes so tctta as no rem:stro d e Esta d os Unidos 

pais 1990 1991 1992 1993 

A!gentina 56 59 59 56 

Brasil 112 !50 162 146 

Mexico 76 106 105 82 

lnglaterra s/d 1355 1536 1714 

JEspanha 342 335 394 386 

Alemanha 13748 13510 14466 13649 

l]ilEao 35771 38609 40267 36650 

Total de 

Pedidos 176100 177388 187291 191386 

Fonte: Institu.to Naetonal da Propnedade Industrial e OMPI. 

Tanto no registro europeu como no norte-americana, a presen~a argentina e rara79
. A 

compara~ao com Brasil constitui urn elemento de contraste: a relayao de patentes solicitadas 

argentinas e brasileiras e, praticamente, 1/3 no registro norte-americana e 1/4 no europeu. 

Por outro lado, a quantidade de pedidos no exterior 6 constante, sem mostrar nenhuma 

tend8ncia ao awnento a partir da abertura econ6mica dos anos 90. A abertura parece ter aumentado 

as assimetrias entre reservas de direitos de propriedade intelectual da Argentina e os paises 

desenvolvidos. Enquanto se registrou urn aumento substancial dos pedidos e concess6es de patentes 

a nao residentes no territ6rio argentino, a reserva de direitos de propriedade intelectual argentinas 

em paises desenvolvidos e praticamente insigni:ficante. 

7Thrante o periodo 1969-1995, foram concedidas na US Patent Trademark Office 611 patentes com prioridade 

argentina. Durante o periodo 1981-1995, a European Patent Office registrou a concessao de 101 patentes (INPI, 
1995). A media de 23 patentes anuais no caso do registro norte-americana e de 4 patentes para o registro europeu 

foram significativamente desproporcionais se comparados a quanridade de patentes estrangeiras concedidas pelo 
registro argentino. 
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3.5.4. Alguns aspectos das patentes relacionados 8 dinimica sOcio-tecnica 

- o registro de patentes locais mostra urn retrocesso constante em cifras absolutas, correspondente 

aos mementos em que se aplicam claras polfticas de abertura (1976 e 1990). 

- a dinfunica recessiva e ainda mais marcada durante as anos 90, quando a abertura foi acompanhada 

por uma politica de desregulamentayao e privatizac;5es. 

- a rela<;iio entre patentes de residentes e niio residentes mostra urn retrocesso da participa<;iio local. 

Em nenhum momenta os registros alcan<;ados pelas patentes locais durante a abertura econOmica 

superaram as niveis minimos alcan<;ados durante o periodo substitutive 

- a comparac;iio a longo prazo indica urn retrocesso a niveis comparliveis com a d6cada de 40. 

Porem,. como indicado no inicio deste ponte, apesar do usc dos registros de patentes como 

indicador de atividade inovativa ser pouco con:filivel, as tendfutcias observliveis apresentam tal clareza 

e consistencia que e dificil pensar que estas cifras nao significam nada quanta as trajet6rias s6cio

t6cnicas locais. Parece di:ficil, em particular, reconhecer a existencia de urn fenOmeno de intensifica<;iio 

da dimlmica inovativa na Argentina, a partir da implementa<;iio das politicas de abertura80
. De fato, 

em urn estudo de cojuntura incluido no Plano P1urianual de C&T se reconhece: 

"0 dadO preocupante i que OS pedidoS de patentes por parte de residenteS vfm 

diminuindo nio apenas de forma relativa mas tambem em valores absolutos. De uma 
media anual superior a mil pedidos nos anos 1980 e de mais de 900 no inicio dos anos 1990, 

os pedidos sao inferiores a 700 em 1994 e 1995 para aumentar levemente em 1996. Por sua 

vez, os residentes argentinas quase na.o registram patentes no exterior. Os pedidos de 

patentes apresentados por residentes argentinas nos Estados Unidos nao superaram 60 por 

ano no periodo 1990-93. [ ... ] o contraste com paises como Japao, Alemanha, Coreia e 

inclusive com Espanha, Brasil e M6xico 6 notlivel. Tambem 6 infima a quantidade de pedidos 

apresentados por residentes argentinas na Oficina Europeia de Patentes." (SECyT, 1997 :84) 

8<\.amentavelmente, nao foi possivel encontrar nenhum estudo que abordasse a atividade inventiva na 

Argentina de uma perspectiva socio16gica ou bist6rica nos anos recentes. A esse respeito, apenas se encontrou um 

tra.balho de Beatriz Sarlo (1992). Trata-se de urn estudo sobre imagiruirio social e literatura, restrito as tees 
primeiras decadas do secuJ.o XX. A possibilidade de nipida ascensao social que, segundo a autora, implicava a 

atividade inventiva naquela epoca nao parece formar parte do imagiruirio atual. 
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3.6. As importa~Oes e exporta.,;Oes como indicadores de dinimica inovativa 

3.6.1. Problemas relacionados ao uso das importa~;Oes e export~Oes como indicadores de 

dinimica inovativa 

Nesta seyiio analisa-se o contelido tecnol6gico das impOrt3f6es e exportatj:6es como urn 

indicador da dinfun.ica inovativa local. Mesmo nao se tratando de urn indicador direto de realizayao 

de inovay5es, este conteU.do e Util para estabelecer algumas infeniDcias que relacionam, por urn lado, 

as exportay6es com a produyao de bens colocaveis em mercados externos, o que, em principia 

guardaria relayao com a competitividade destes bens no rnercado internacional. Por outre, as 

importayOes permitem inferir a forma (intensidade, ritrno, fontes, etc.) em que os atores econ6micos 

locais se abastecem de bens (de consume, de produyao, etc.). A relayao entre importa.¢es e 

exportay5es permite inferir, finalmente, a fonna ern que as economias nacionais se integram no 

mercado internacional, seu papel nos fluxes intemacionais de bens e serviyos e seu tipo e grau de 

especializayao. 

0 conteU.do das importay5es e exportay5es constitui, entiio, urn indicador "brando", que a) 

nao fala diretamente da atividade inovativa, porque permite inferir apenas se a evoluyiio do conteUdo 

tecnol6gico destaS irnplica OU n1io uma intensificaf[O da dinamica inovativa local, e b) n[o pennite 

estabelecer generalizay5es a toda a atividade produtiva, porque e possivel que exista urna intensa 

atividade inovativa em segmentos nao ou pouco significativos nas estatisticas do comercio exterior. 

Porem, neste sentido, parece vaJ.ido interpretar a) que urn predominio de exportay5es de 

materias-prirnas e commodities, acompanhada de uma intensificayiio na importa.yao de maquinas e 

equipamentos indicaria uma baixa intensidade inovativa local em setores de alto contelldo tecnol6gico 

(produy6es intensivas em P&D e fomeced~res especializa.dos, segundo a tipologi.a de Pavitt), e b) 

que as varia¢es negativas de atividades com alto conteU.do tecnol6gi.co indicaria uma diminuiyao da 

intensidade da dinam.ica inovativa nesses setores produtivos locais. 

Utilizar este tipo de material sup6e a vantagem de contar com regi.stros relativamente 

extensos, continuos e completes. Enquanto os indicadores de produto interne apresentam diferentes 

problemas de metodologia de levantamento, os registros de importay6es e exportay5es costumam 

apresentar urn maier grau de confiabilidade. 

Foram desenvolvidas diferentes metodologias para analisar este conteU.do: ONUDI 
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( desenvolvimento industrial); OECD (intensidade tecnol6gica); Pavitt ( difusao do progresso tecnico ); 

CEPAL (sintese OECD, Pavitt, e outras); Indicadores de vantagens relativas reveladas, etc. 

:E passive! encontrar diferentes autores que, aplicando algumas destas metodologias a 

diferentes bases de dados (CEPAL, FMI, CTP/Data, lvfin.ist€rio da Economia da Na~ao, INDEC, 

etc.), abordaram recentemente o estudo do conteU.do das importa~Oes e exportar;Oes no caso 

argentino. Foram selecionados -para estruturar esta ser;ao- cinco trabalhos que, par seu grau de 

generalidade, corrfiabilidade das fontes, complementaridade, espectro metodol6gico utilizado e 

alcance temporal dos estudos, sao adequados ao objetivo da presente analise. Sao estes: 

- Bisang, Roberto e Kosacoff, Bernardo (1995): Tres etapas en Ia bllsqueda de una especializaci6n 

sustentable. Exportaciones industriales argentinas. 1974-1993 

- Bekerman, Marta e Sirlin, Pablo (I 996): PatrOn de especializaci6n y politica comercial en Ia 

Argentina de los noventa 

- Porta, Fernando e An116, Guillermo (1998): Contenidos tecnol6gicos del comercto exterior 

argentino. Un amilisis descriptive del periodo 1986-96 

- Miotti, Luis; Quenan, Carlos e Winograd, Carlos (1997): Specialisation, regimes comerciaux et 

integration regionale. L'Argentine et le Mercosur 

- Bekinschtein, Jose A (1995): Apertura extema y patrOn de comercio. El comercio exterior 

argentino y su consistencia con el escenario global 

Quando foi oportuno, complementou-se este material com outras fontes alternativas. 

0 fato de contar com cinco estudos realizados por diferentes autores, de diferentes 

perspectivas e sabre distintas bases de dados, permitiu urn certo controle das fontes secundiui.as 

utilizadas. Neste sentido, buscou-se trabalhar na amilise, fundamentalmente, sabre os aspectos 

coincidentes ou convergentes dos distintos estudos, deixando de lado ou colocando em urn plano 

secundfu"io aqueles em que existem diverg8ncias ou estao presentes apenas em uma das fontes 

secundarias. 

Finalmente, e necessaria esclarecer que apenas foram abordados, para a seguinte arnilise, 

aqueles aspectos dos trabalhos que foram considerados diretamente vinculados as dinfunicas s6cio

t€cnica e inovativa locais. 
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3.6.2. Sintese das fontes secund:lrias 

3.6.2.1. Bisang e Kosakoff 

0 trabalho de Roberto Bisang e Bernardo Kosakoff estuda o desempenho das exportay5es 

argentinas durante o periodo 1974-1993, como prop6sito de identificar padr5es de especializayao 

das exportay5es argentinas. Para tal :tim, utilizam uma base de dados da Area de Desenvolvimento 

Industrial da CEPAL. Aplicaram uma classificayao que diferencia, par urn lado, manufaturas de 

origem industrial (MOI) e manufaturas de origem agropecuciria (MOA). Por outre lado, uma 

categorizayao da composiyao das exportay5es segundo seu per£1 tecno-produtivo que distingue: 

- produy5es primcirias 

- indlistrias baseadas em recursos agricolas 

- indllstrias baseadas em recursos minerais 

- indllstrias baseadas em petr6leo 

- indlistrias maduras 

- indlistrias novas 

Consideraram ainda em seu estudo aspectos tais como: concentra.yao por setor (CIIU a quatro 

digitos ), composiyao segundo o destine dos hens, composiyao segundo o contelldo salarial e perfil 

das empresas exportadoras. 

Concluem que e possivel distinguir tres etapas "na busca de uma especializayao sustent3.vel": 

a) periodo substitutive (1973-1975), b) transiyiio (1976-1990) e c) para urn novo modelo? (1991-

1993). 

a) periodo substitutivo (1973-1975) 

No final da etapa substitutiva encontram a presenya de signos de urn comportamento 

exportador (restringido) que altera o per£1 centralmente agroexportador vigente ate esse momenta 

" ... no com~ dos anos setenta apareciam alguns sinais de mudan~;a que perfllavam urn 

caminho alternativo ils estrategias exclusivamente 'mercado internistas' das firmas. 

Com efeito, a nivel microeconOmi.co, as limitay6es do reduzido mercado local -caracterizado 

pelo escasso desenvolvimento das redes de subcontratayao, e o reduzido tamanho da planta

somadas a regulamerrtayao vigente -fechamento da economia, promoya.o de exportay6es, taxa 

de juros real negativa, etc- apontaram urn processo de matura~io, cujo resultado foi o 

desenvoMmento de capacidades tecnol6gicas, mas em um caminho caracterizado por 

um forte caniter localista." (Bisang e Kosakof( 1995 :27) 
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Isto aparece refletido nas propory6es que ocupam os diferentes segmentos produtivos no total de 

exportay6es 

"N a primeira metade da decada de setenta, a economia argentina exportava, em val ores 

correntes, par volta de 3, 4 bilh6es de d61ares anuais, dos quais 60% correspondia a 

produtos manufaturados, embora o resto eram bens prim3rios, sem maior 

transforma~io. As exportay6es de min6rios e de serviyos eram irrelevantes. Estas vendas 

extemas de manufaturas -uns 2 bilh6es de d61ares- estavam especializadas nas denominadas 

Manufaturas de Origem Agropecuaria (MOA), ou seja em produy5es cujas vantagens 

internacionais se associam ao melhor posicionamento argentino na dotayao de recursos 

naturais. Carnes processadas, azeites, ayllcar, couros curtidos, frutas e legumes, e inclusive 

fibras tex:teis eram os segmentos mais destacados. 

Com este perfil, se consideramos as MOA e as exportay6es primarias, a cobertura superava 

levemente 80% das exportay6es. Este fate indica: a) a forte dependencia das exportay5es 

argentinas dos bens pritruirios neste periodo; b) ainda considerando sua escassa magnitude, 

a sociedade local come~ava a exportar bens industriais [20% de exporta~Oes 
estritamente industriais]." (Bisang e Kosakoff, 1995:28-9). 

Como seria de esperar, estas exportay6es industriais correspondem il.queles setores cujo 

desenvolvimento estava orientado inicialmente para o mercado interne, e que gozavam, por outre 

lado, do beneficia das regulay6es locais 

"Fundadas no desenvolvimento de capacidades tecno-produtivas, as exporta~Oes eram 

viabilizadas por uma generosa estrutura de incentivos e em muitos casos financiadas 

por eventuais pr~os supervalorizados das vendas ao mercado interno.[ ... ] em uma 

estratCgia onde as vendas eram marginais (em relayiio as vendas totais) e pr6-ciclicas (quanta 

a atividade no mercado dom6stico ). Neste sentido existe uma ampla correla~io entre as 

atividades de maior dinamismo exportador com aquelas que haviam tido a melhor 

performance no desenvolvimento do processo substitutivo. 11 (Bisang e Kosakoff, 1995:32-

3). 

Destaca-se, neste sentido, a crescente dinfunica das exporta~6es de: autom6veis, m8.quinas agricolas, 

maquinas calculadoras, maquinas para a indUstria, aparelhos eletrOnicos, eletrodomesticos, aparelhos 

de radio e TV, produtos texteis, livros e artigos de imprensa81
, algumas prod~Oes relacionadas com 

a quimica e petroqufrnica e a siderurgia. 

Durante esta Ultima fase do periodo substitutive manteve-se o predominio das MOA, e 

tambem observa-se urn comportamento dinamico das indllstrias "novas" 

81 
A importancia da presem;:a relativa deste segmento no mercado de lingua espanhola, durante a fase 

substitntiva, e tambem destacada em Ablin et al (1985). 
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"Se se considera o perfil tecno-produtivo das exportay6es totais, pouco mais de 40% 

correspondia a hens primaries; o primeiro escalao seguinte 6 o das indU.strias baseadas em 

recursos agropecuiuios. Com is so se completava cerca de 70% das colocac;5es extemas. [ ... ] 

as atividades manufatureiras explicavam pouco mais de 20%. Dentro destas, o tipo de 

desenvolvimento implementado tinha como contrapartida uma maior presen~a de 

indllstrias novas diante das consideradas maduras. Qualificavam, no primeiro dos casas, 

as colocayOes de veiculos automotivos, as mciquinas de o:ficina e os produtos fannaceuticos, 

embora nas segunda categoria se destacavam as vendas extemas de ferro e ayo, as imprensas 

e editoriais, as mciquinas agricolas e a indUstria textil (confecy5es)" (Bisang e Kosakoff, 
1995:30-1). 

Destaca-se a presenya significativa de hens de capital no conjunto dos hens industrializados 

exportados pela Argentina durante este periodo 

"E destaccivel que estes Ultimos tenham uma participa~io da ordem de 15"/o; sua 

explicayao se relaciona com os processes de aprendizagem interna que tinham efetuado 

algumas empresas mf:dias que lhes permitia se inserir em economias de desenvolvimento 

menor ou similar que a argentina ou em franjas menos exigentes dos mercados mundiais. 

Trata-se das colocay5es externas de equipamentos para trabalhar metais e madeiras, 

estruturas industriais e m<iquinas especificas contidas em obras de engenharia realizadas no 

exterior por empresas locais" (Bisang e Kosakoff, 1995:31). 

A presenya de empresas nacionais nas exportay5es 6 significativa, em particular se se considera que 

Bisang e Kosakoff desagregam os grupos econ6micos como uma categoria a parte. 

"As exportay5es estao centradas em :firmas de capital nacional [ 4 5, 7%], seguidas em 

importancia pelas empresas transnacionais [3 7, 7%] -orientadas, salvo nos casas de enclaves 

exportadores, a satisfazer o mercado interne protegido-, com incidencias menores dos grupos 

econ6micos [15%] e as :firmas estatais" (Bisang e Kosakoff, 1995 35) 

R Bisang e B. Kosakoffidentificam tres tipos de condutas exportadoras 

- colocay5es de produtos primaries e/ou MOA., cuja inseryao externa se ex plica basicamente pelas 

dotay5es de recursos naturais 

- comercio negociado (sob a dete~o de acordos estatais82 ou operac;Oes efetuadas entre :firmas 

vinculadas de capital estrangeiro) 

- exportayOes 11 
... sustentadas em predominios tecno-produtivos, adquiridos localmente sabre a base 

de processes de aprendizagem e mudanyas tecnol6gicas menores" (Bisang e Kosakoff, 1995:32). 

82Destaca-se, neste sentido, o papel que lhe corresponde, durante este periodo, ao comercio negociado no marco 

daALALC. 
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Quanta a essas Ultimas, acrescentam detalhes que vinculam claramente este processo 

exportador com urn comportamento anteriormente descrito como RT83 

"Em linhas gerais estas colocay6es tinham como sustento uma base empresarial e produtiva, 

fruto da estrat6gia substitutiva. Suas origens se encontravam em empreendimentos 

individuais, de capital nacional, efetuados durante a primeira etapa substitutiva que, 

sob divenos condicionantes, derivaram em urn processo de aprendizagem local e de 

crescimento tecno-produtivo e/ou na presenya local das subsidiarias transnacionais. 0 

tamanho reduzido do mercado interno protegido, somado a indivisibilidade dos 

equipamentos e as adapta~Oes feitas na tecnologia original, tenderam a gerar produ~Oes 

baseadas em uma grande diversidade de modelos. Na medida em que o mercado local se 

saturava, comevavam a se efetuar coloc~Oes no exterior em paises de igual ou menor 

desenvolvimento relative (Bisang e Kosakoff, 1995 :32-3). 

b) transi~iio (1976-1990) 

Durante este periodo registrou-se urn marcante aumento das exportac;Oes, fen6meno que -

"paradoxalmente", conformeR. Bisang e B. Kosak:off- acompanhou a estagn~ao da economia local. 

No contexte de uma crise produtiva generalizada, as exportay5es foram uma das poucas areas onde 

a economia argentina exibiu certo dinamismo ao Iongo do periodo. 

As principais caracteristicas quantitativas deste processo comercial sao apontadas da seguinte 

forma (Bisang e Kosakoff, 1995:39-40): 

- a economia registrou urn acelerado crescimento das exportac;Oes totais. Em meados dos anos 70 

se exportavam pouco mais de 3,3 bilh6es de d6lares, e no final da dcbcada de 80 a media superava 

levemente os 10 bilh5es de d6lares. 

- o dinamismo exportador associado a estagnac;iio nos niveis produtivos teve como resultado urn 

maior grau de abertura exportadora: no final dos anos 80 as exportac;5es representavam pouco mais 

de 1 0% do PBI, mais que duplicando os niveis registrados em meados dos anos 70 

- o setor prilnario cresceu rapidamente, chegando a 3,5 bilh6es de d61ares anuais. Isso contrasta com 

a estagnar;ao da Ultima fase do periodo substitutive 

- a urn ritmo de crescimento ainda maior, as exportar;6es de m.anufaturas foram o setor mais 

destacado da decada. Partindo de urn 'chao' minima de 2 bilh6es de d61ares em meados dos anos 70, 

83Como exemplos representatives podemos mencionar as finnas locais como Roque Vasalli (colheitadeiras), 

"paradigma de urn. processo de desenvolvimento tecno-produtivo a partir da adap~io de tecnologias 

e:rtemas as condi~Oes locais." (Bisang e Kosakoff, 199;:29). 
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durante a primeira metade dos anos 80 chegam a 4, 5 bilhOes, e para o final da decada chegariam a 

8 bilh5es de d6lares. Isto significa uma duplica~ao das cifras a cada cinco anos84
• 

- as exporta~t5es de manufaturas aumentaram 17 pontes sua particip~ao media, em detrimento, 

principalmente, do setor primario. 

-as exportayOes de manufaturas se compunham quase 60% de MOA eo resto de bens estritamente 

industriais. Note-se que desta forma os produtos associados aos recursos primaries (exportac;Oes 

primarias mais MOA) explicam quase 70% do total. 

-as MOl contribuem com 31% do total exportado. 0 crescimento foi ainda maier na segunda metade 

dos 80, quando as vendas extemas se aproximaram de 3,3 bilh6es de d6lares. Em outras palavras, 

os dados do final dos anos oitenta quadruplicam os registros de 15 anos atras. Consolidou-se uma 

tendencia iniciada nos anos :finais do modele substitutive: as exporta~5es estritamente industriais nao 

se circunscrevem a casas pontuais, comeyam a mostrar importancia agregada significativa. 

Urn dos fen6menos mais not<iveis e a concentrayao des volumes exportados em alguns 

segmentos, tanto nas MOA como nas MOl A exportayao de oleaginosas85 lidera as MOA 

11 0 fen6meno e de tal magnitude que somente a elabora¢o das oleaginosas detem quase 50% 

das exportay5es. Mais ainda, as primeiras cinco setores explicam 80% das exportay5es de 

MOA 0 fen6meno tende a se aprofundar se considerarmos que no interior de cada urn des 

setores tambem existe uma concentrac;ao empresarial marcante. II (Bisang e Kosakoff, 

1995:42). 

Nas MOl, os primeiros 5 setores respondem pela metade das exportac;5es setoriais 

II ••• a concentrayio e uma das caracteristicas centrais. Os 5 principais ramos de crru -a cinco 

digitos- explicam 53% das coloca.y5es de produtos estritamente industriais; os 10 primeiros 

correspondem a 68,9%, Em contrapartida, as 162 atividades restantes contribuem apenas com 

32,1%'' (BisangeKosakoff, 1995:44). 

No caso das manufaturas de origem industrial, as commodities (em particular os insumos industriais 

84
A valores constantes: exporta¢es 1973-1975: 2,7 bilhOes de d6lares; export:a96es 1988-1990: 6,9 bilhOes. 

850s avanyos na prod~o deste setor aparecem tanto em firmas de capital nacional, que tinham uma 

experi€ncia anterior na elabom;a:o de oleaglnosas, como em empresas de capital estrangeiro, dedicadas 

anterionnente a comercializacM internacional de graos. Em ambos casos, se construfram grandes plantas 

industriais com tecno1ogias de acordo com as best practices internacionais (fenOmeno que parece ter repercutido 

positivamente sobre algumas empresas locais fomecedoras de bens de capital). 
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de uso difundido) lideram a expansa:o das exportac;Oes setoriais 

"No final da decada do oitenta e nurn contexte de urn crescimento inedito, o panorama das 

vendas externas dos produtos industriais estava dominado claramente pelos insumos 

industriais de uso difundido. Considerando os ramos industriais mais relevantes aparecem 

as indU.strias do ferro e o ayo, os produtos quimicos bcisicos, as refinarias de petr6leo e os 

metais olio ferrosos. Em m.enor medida seguem as autopec;as, os autom6veis, as m<iquinas de 

o:ficina e por Ultimo outros produtos finais (m<iquinas e equipamentos e confecy5es) (Bisang 

e Kosakoff, 1995:44). 

Produziu-se uma mudanya fundamental na orientac;a:o -tanto setorial como intrasetorial- das 

exportac;Oes MOl 0 cixo das modi:ficac;Oes consiste, estiliza.damente, no deslocamento das atividades 

metal-mecanicas e texteis em favor das ex:portac;6es de insumos industriais de uso difundido. 

11 
••• o complexo metal-mecaruco que em meados da d6cada de setenta explicava pouco mais 

da metade das vendas extemas de MOL no final dos anos oitenta contribui apenas com cerca 

de 20%. Mais ainda, [ ... ] a desapari~o virtual das coloca~Oes externas de v3rias 

produ~Oes -m3.quinas agricolas, aparelhos eletrOnicos, hens de capital, etc,- e uma 

modificayao setorial em outras atividades -a declina<:io da coloca~io extema de 

automOveis em prol de um maior dinamismo do segmento autope~as. Mais ainda, em 

segmentos tais como o de m<iquinas para oficina a mudanc;a intema 6 muito reveladora: 

desaparecem as vendas de Olivetti (com produtos basicamente metal-mecanicos) e comec;am 

a tomar relevfutcia as de IBM (produtos eletro-mecanicos inseridos intemacionalmente sobre 

a base de certos criterios de globalizac;ao). No extreme oposto, as produc;Oes sideriirgicas, 

os metais leves e os produtos petroquimicos incrementaram sua participac;io" (Bisang 

e Kosakoff, 1995:45). 

Da perspectiva do perfil tecno-produtivo das exportac;Oes, R. Bisang e B. Kosak.off apresentarn que 

" ... a nova conforrnayio implica urn clare predominio das coloca~Oes de atividades 

industriais baseadas em recursos agricolas (azeites, moinho, etc.) Seguem·se os produtos 

prinuirios sem transfoftn.3.93.o algoma ( centralmente a ex:portayao de graos) e as indU.strias 

maduras. A primeira das categorias capta o desenvolvimento exportador das indU.strias de 

azeites, l<ictea e pesqueira A segunda reflete a forma tradicional de inser'Yiio da Argentina no 

com6rcio de graos. Ao contrario, a participayao das indU.strias maduras responde a ativac;a.o 

-e posterior saida exportadora- das produc;Oes de insumos industriais de uso difundido. [ ... ] 

menor incid&.cia dos bens estritamente primarios (ao se expandir as exportac;6es de produtos 

industriais) e o avanc;o das indU.strias maduras (pelo efeito dos insumos industriais) em 

detrimento das denominadas indU.strias novas" (Bisang e Kosakoff, 1995 :46) 

Ao comparar este perfil com o correspondente ao periodo substitutive ressaltam 

" ... por urn lado se mantem os bens de consume nao dunivel; por outre, cobra forc;a o 

com6rcio de hens intermediaries e, finalmente, a desarticula~io produtiva das atividades 
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de maior intensidade tecnolOgica ·hens de consumo dud.vel e hens de capital" (Bisang 
e Kosakoff, 1995:46). 

Apresentam-setres linhas argumentativas (ref Bisang e Kosakof( 1995:46·9) para explicar 

tanto o aumento como a orientayao setorial das exporta~6es. Em todas elas o escasso crescimento 

interne constitui urn elernento chave 

a) conjun~ao da expansiio dos recursos naturais com mecanismos reguladores fuvoniveis em 

atividades com fortes dernandas internacionais ( oleaginosas, pesca, pasta de papel). 

b) produ~Oes de insumos industriais de usa difundido. Dado que seu desenvolvimento escasso foi 

considerado uma das falencias do modele anterior, mecanismos de promoyiio e/ou investimentos 

pllblicos diretos dinamizaram seu desenvolvimento a partir do com~o da d6cada de setenta, com o 

objetivo de satisfazer o consume interne gerado pelo modele substitutive. Mas a ativay5.o destas 

prodw;Oes de insumos bisicos (ayo, aluminio, produtos petroquimicos) coincidiu com urn periodo 

critico da desarticulay[o produtiva da indUstria de transformayao. Favorecidas em alguns casas pelos 

pr~os internacionais em alta elou por politicas de incentive as exportay5es e ante a impossibilidade 

de regular a produyao, estas atividades voltaram seus excedentes aos mercados internacionais. 

c) urn terceiro conjunto de atividades industriais, cujo case paradigmatico eo setor automobilistico. 

0 setor foi se reacomodando ate operar, no final dos anos 80, a niveis da ordem de urn teryo do que 

tinha duas d6ca.das atr<is. 0 processo de reconversiio nao apenas girou em tomo da menor produyao, 

mas tamb6m se reorientou para a produyao de autoper;as, no contexte de urn processo de 

globa:lizayao da produr;ao das empresas que ficaram no mercado86
. Em funyao disto, o grosse dos 

investimentos se focalizou no setor de autopeyas. 

Da perspectiva do perfil empresarial, aparecem alteray5es significativas: 

"No final da d6cada de oitenta, o perfil indicava uma participaya.o da ordem de 33% para as 

empresas multinacionais, algo mais de 5% para as empresas estatais, quase 22% para as 

firmas pertencentes a grupos econOrnicos locais e o resto para firrnas independentes de capital 

nacional" (Bisang e Kosakoff, 1995:51). 

Tres fen6menos sao destacados a) os grupos econOmicos quase duplicaram sua participac;Ro relativa 

~en6meno analisado em Kosakoff, Todesca e Vispo (1991), tambem em Lu.cingeli (1992), e em LOpez e 

Porta (1995). 
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em 15 anos; b) as empresas transnacionais reapresentaram suas estrat6gias produtivas e comerciais; 

e c) como contrapartida, se veri:fica menor participa~o das firmas de capital local independente e das 

empresas de capital estatal. 

"Sintetizando, da perspectiva do tamanho das opera~iies, o tra~o central e a importincia 

que adquiriram umas trinta firmas, que, associado a seu crescimento, explica uma parte 

relevante do dinamismo exportador, com a crescente participayao dos denominados grupos 

econ6micos nacionais" (Bisang e Kosakoff, 1995:51-2). 

c) Em dire~ii.o a urn novo modelo? (1991-1993) 

As exportavt)es de manufaturas alcanyaram uns 9 bilh5es de d6lares em m6dia no trienio da d6cada 

de noventa, nivel que significa urn aumento da ordem de 11% em relayao ao period a 1989-199087
. 

Em valores anuais medias, as manufaturas explicam 72%, os bens estritamente primaries quase 25% 

e os produtos minerais 3,2%. Em linhas gerais, o padrao de exportay5es do periodo anterior 

permaneceu estavel: 

"Nesta tendencia, os valores globais revelam a manuten~ii.o da rela~io entre MOA e 

MOl, isto e, 40% das exportayOes de manufaturas (e 30% das totais) correspondem a hens 

estritamente industriais. 

A ami.lise da composiyiio das MOA reafinna a consolidayao das mudanyas ocorridas na 

decada de oitenta: a lideranya recai sobre a indUstria de azeites.[ ... ] Em segundo Iugar, 

aparece a indUstria frigorifica, impulsionada pelo comportamento dinfunico de urn nUmero 

muito limitado de firmas. Ha outros dais setores animados por certo dinamismo: a pesca -

onde e muito dificil detenninar o grau de industrializayiio final- e a industria do couro e 

produtos derivados" (Bisang e Kosakoff, 1995:57-8). 

0 movimento de concentrayao perrnaneceu, tanto nas manufaturas de origem agropecuaria 

110s setores que seguem em irnportancia diminuiram suas participayiio no mercado extemo, 

ainda que tenham manti do suas posiy5es relativas. [ ... ] Como resultado disso reforya-se o 

fenOmeno da concentra~o em urn nUmero muito Iimitado de atividades relacionadas 

com os recursos prim3rios. Agora os cinco primeiros setores das CIIU (a quatro digitos) 

explicarn 85% das exporta¢es, e os dez primeiros contribuem com 95%. Os casos restantes 

-apesar cia suposta vantagem natural proveniente do setor primario- tern niveis muito baixos 

de colocavt)es ex:temas, a tal ponto que em seu conjunto nao explicam 5% das exportay5es 

MOA." (Bisang e Kosakoff, 1995:58). 

87Este crescimento e relati.vizado ao considernr a evol~o das exporta~tOes em valores constantes: " ... a variayao 

(positi.va) e inferior a 1%. Em outros tennos, os dados globais indicam um achatamento na tendCncia crescente 

que as vendas de manufaturas exibiam desde meados da dicada de setenta" (Bisang e Kosak.o.ff, 1995:57). 
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como nas manufaturas de origem industrial 

"A concentrafYio nio e urn atributo exclusivo das MOA, mas tam bern se reproduz nas 

vendas extemas das atividades estritamente industriais. Os cinco primeiros setores CITU 

explicam 60%, enquanto os dez primeiros representam 75% [ ... ] Os produtos emergentes do 

refine do petr6leo aparecem como os mais signi:ficativos [700 mil.h5es de dO lares]. A indUstria 

sidenlrgica ocupa o segundo Iugar. [ composta por tubas de ~o sem costura, ayos especiais 

e alguns semi-elaborados de a~os comuns; no final dos anos oitenta o grosse das vendas 

externas consistia em semi-elaborados de a.cos comuns]. Em terceiro Iugar aparece a indUstria 

automohilistica [500 milh5es de d6lares] concentrando-se especialmente nas vendas extemas 

de autope~as. Os produtos quimicos, as resinas sint6ticas, os phisticos e os petroquimicos, 

assim como os metais nao ferrosos ocupam os lugares seguintes [200 milh5es de d6lares]. 

Calculadoras, material de escrit6rio e produtos farmaceuticos [100 milh5es de d6lares]" 

(Bisang e Kosakoff, 1995:59). 

A16m da continuidade entre o periodo de transi~ao eo "novo modele", R. Bisang e B. Kosakoff 

apresentam tres mudanyas na din§.mica das exporta~5es 

a) perda de importfulcia relativa dos insumos industriais de uso di:fundido 

" ... a maior incidencia dos Oleos vegetais, da pesca e de outras atividades agricolas refer~ a 

importfulcia dos hens de consume nao dunivel. [50% das exporta~5es]. A saida das indllstrias 

siderU.rgica, petroquimica e dos metais leves incide em uma perda de import3.ncia dos bens 

intermediaries. Ainda assim, estes tern uma participayao de 33,7% no total, enquanto os hens 

de consume dunivel nao superam 8%" (Bisang e Kosakoff, 1995:61). 

b) ripido crescimento exportador do setor automobilistico (sustentado em sua nova incorpora~ao ao 

com6rcio mundial) 

c) existencia de incipientes exportay5es de produtos farmaceuticos, instrumental cientifico, 

embarcac;6es menores, ferramentas manuais, artigos de couro, doces, laticinios, etc. Apesar de 

algumas delas implicarem maier contelldo tecnol6gico, nao atingem niveis significativos 

" ... ainda sem ter urn impacto agregado relevante evidenciam certo dinamismo 

exportador :fundamentado em uma especializayao sustentada na qualificayao dos recursos 

humanos e suas capacidades tecnol6gicas11 (Bisang e Kosakoff, 1995:60). 

Consolida-se deste modo urn padrao de especializayao de exportay6es, iniciado durante os 

anos 80, mais restrito que o vigente no final do periodo substitutive e tra¥3do para os setores 

intensivos em recursos naturais, ao que Bisang e Kosakoff denominam 'primariza(:io' 

" ... tudo indica que continua, e inclusive se acentua, uma especializa(:io extema baseada 

em recursos prinuirios [ ... ] as atividades prinuirias explicam 67% das colocay5es externas. 

A tendencia para a 'primariza(:io' do comtrcio parece se refor~ar ao advertir que 
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crescem, ainda, as indllstrias baseadas no petrOleo. Finalmente, a menor relevfulcia externa 

dos insumos industriais tern seu correlate em uma perda de importincia das chamadas 

industrias maduras" (Bisang e Kosakoff, 1995:61). 

0 dinamismo exportador da indUstria autope~tas, os medicamentos e os equipamentos cientificos, 

incide em urn leve crescimento da participac;:io das indiistrias denominadas novas. Ainda, uma 

vez mais, seu impacto sisH~mico e pouco relevante 

" ... superam levemente 10% do total e nio correspondem aos produtos de alta 

sofistica~o -eletrOnicos, biotecnol6gicos, etc- que, nas economias mais industrializadas 

aparecem como as de maior crescimento no mercado mundial" (Bisang e Kosakoff, 
1995:61). 

Em particular, as atividades de ma10r conteUdo cientifico e tecnol6gico ocupam urn papel 

escassamente relevante neste padrao de especializayao 

11 
••• a medida que se avanya em sofisticayao tecno-produtiva decresce a importfulcia da 

participayiio destas atividades nas exportay5es. Menos de 1% das vendas extemas 

correspondem a atividades com altos conteiidos salariais" (Bisang e Kosakoff, 1995:61 ). 

3.6.2.2. Bekerman e Sirlin 

0 estudo de Marta Bekerman e Pablo Sirlin (1996) se concentra na identificayiio de urn 

padriio de especializayiio do comercio exterior (importac;Oes e exportac;Oes) argentino, entre os anos 

1986 e 1994. Em virtude disso, pennite alcanc;ar maior precisiio sobre algumas afirmay5es do estudo 

de Bisang e Kosakoff referidas a illtima decada ( e cobrir o periodo 93-94, nao considerado por eles ), 

ao mesmo tempo que possibilita complementar o panorama das exportac;Oes com o das importayOes. 

Por outre lado, Bekennan e Sirlin niio se lirnitam a uma analise em escala mundial, mas tambem 

observam o desempenho do intercfunbio comercial com Brasil. 

A metodologia utilizada neste estudo faz uma identificac;ao de vantagens comparativas 

reveladas. Para tal fim, se observa o balanc;o comercial de carla setor e sua contribui~tiio para a 

gerac;ao de supenivits ou deficits comerciais globais. 

A base de dados utilizada foi Comercio Exterior Argentino (CUCI, a tres ou quatro digitos), 

gerada sobre cifras do INDEC (CUCI, desagregadas em 2 e 3, e 5 digitos). Por outre lado, foram 

utilizadas as seguintes classifica~t5es: 

- setorial: produtos primaries, MOA, MOle produtos energeticos 
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- de intensidade de trabalho 

- de complexidade tecnolOgica: modificaycio da classificayao de CEPAL (1991) (indUstrias 

tradicionais, insumos bitsicos, indllstrias novas, etc) 

-de intensidade de trabalho qualificado: modificayao da classificayao de ONUDI (que identifica as 

indllstrias tradicionais e de insumos bitsicos como de baixa intensidade de trabalho qualificado e as 

novas como intensivas na utilizayao de trabalho qualificado. 

M. Bekennan e P. Sirlin caracterizam o padrao de especializaya.o do com6rcio exterior -da 

Argentina com o mundo- como claramente dual. Par urn lado, o setor primitrio, as manufaturas de 

origem agropecu3ria (M:OA) e, mais recentemente, o setor energetico, apresentam claras vantagens 

comparativas. Por outro, as manufaturas de origem industrial (MOl) mostram urn alto nivel de 

desvantagens comparativas. Percebe-se isto tanto na classificaya.o da informaya.o quantitativa segundo 

a metodologia por setores da CEP AL, em particular nos setores de alta e m6dia tecnologia 

11 
••• a principal foote de desvantagem das MOl constituem as indilstrias novas e, dentro 

delas, as de alta e mtdia tecnologia. As indUstrias de insumos b<isicos mostram uma 

desvantagem tambem importante mas claramente decrescente ao longo do periodo sob 

estudo. Pelo contritrio, as indllstrias tradicionais evidenciam niveis de vantagern ou 

desvantagem (segundo os anos) relativamente balxos 11 (Bekerman e Sirlin, 1996:122). 

como ao utilizar a classificaya.o par intensidade do trabalho, onde as maiores desvantagens se revelam 

nos de alta e media intensidade de trabalho 

" ... o grosso das desvantagens das MOl se concentra nos setores com alta intensidade 

de trabalbo qualificado [ ... ] os setores com baixa intensidade de trabalho [tanto MOl como 

MOA] aparecem com uma clara vantagem comparativa (entre 15% e 20% do com6rcio total) 

enquantO que OS Setores de intensidade de trabalho alta e media IDOStram daras 

desvantagens" (Bekerman e Sirlin, 1996: 122). 

Isto leva a concluir que a principal foote de vantagens comparativas se centra nos recursos naturais, 

e e relativamente alheia a dinamica inovativa 

" ... as principais fontes de vantagern desenvolvidas pela Argentina se vinculam aos fatores 

herdados: seus recursos naturais. 0 fator aprendizagem, a capacidade tecnoiOgica e, em 

menor medida, as economias de escala nio constituem fatores de competitividade muito 

presentes" (Bekerman e Sirlin, 1996: 125). 

M. Bekerman e P. Sirlin realizam uma distinyao entre duas etapas do periodo analisado: de 1987 a 

1990 e de 1990 a 1994. Durante o primeiro periodo se produz uma diminui«;OO das assimetrias, mas 
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a explica9ao deste fenOmeno remete mais a redu9iio das importa96es em virtude da crise econOmica 

que a urn desenvolvimento sustentado na mudan9a tecnol6gica 

"No periodo 1987-1990, as assimetrias presentes em nosso padrao de especializa9ao 

tenderam a se atenuar. Desta maneira, as MOle dentro delas as indU.strias novas e de alta 

intensidade em trabalho qualificado diminuiram seu nivel de desvantagem. 0 mesmo ocorreu 

da perspectiva da intensidade de trabalho j<i que se percebe uma queda na vantagem das 

indU.strias de baixa intensidade que corresponde a uma diminui9iio das desvantagens presentes 

nos setores de intensidade mediae aha. A profunda recessao e a forte queda das importa96es 

(fundamentahnente de insumos e bens de capital), o incremento das exporta96es ao Brasil no 

ambito do processo de integra¥3.0, a maior competitividade industrial derivada dos altos 

valores do tipo de mudan.ya. real, etc., foram todos fatores que contribuiram para alcanc;ar 
estes resultados" (Bekerman e Sirlin, 1996:125). 

Durante o segundo periodo voltou a se acentuar o caniter dual do padrao de especializac;ao, 

constituindo urn fenOmeno que os autores definem -coincidindo com Bisang e Kosakoff- como 

'primariza~ii.o' 

" ... depois de 1990 se evidencia urn novo apro:fundamento do caniter dual de nosso padrao de 

especializayao ate niveis maiores que os existentes em 1986. Do ponto de vista setorial 

se observa uma clara 'primariza~o' (incluindo agora os produtos energeticos), embora 

as MOI tenham tido urn aumento em sua desvantagem. Porem, esta maior desvantagem nao 

se distribui homogeneamente no interior das MOL Sao as indUstrias novas e dentro delas, as 

de media e alta tecnologia as principais responsA.veis par esta deteriorac;ao [ ... ] as de insumos 

intermediariosos continuam diminuindo seu nivel de desvantagem comparada" (Bekerman e 

Sirlin, 1996: 126). 

Estes resultados -apresentam Bekerman e Sirlin- sao aparentemente contrad.it6rios com os das 

an<ilises que se centram exclusivamente no estudo de exportayOes. De fato, em cada urn dos 

subperiodos estudados as exporta96es de MOl cresceram mais que as de produtos primiui.os e de 

MOA, manifestando assim uma relativa diversi:ficayao da oferta ex.portadora. Porem -explicam- as 

importayOes de MOl no periodo 1990-1994 cresceram significativamente mais que as exportay6es: 

em muitos casas e o aumento das importayOes o que permitiria explicar o aumento das exporta96es. 

Desta maneira, as MOl, apesar do incremento de suas exportay6es, aumentam simultaneamente suas 

desvantagens comparativas. 

Ao estudar o intercfunbio com Brasil durante o periodo observado, o padrao de especializac;:a:o 

se mostra menos assim6trico 

" .quanta ao interior das indllstrias novas, e a diferen9a do padrao global, a desvantagern das 
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indllstrias de alta tecnologia e relativamente pequena [ ... ]Estes resultados parecem reafirmar 

OS argumentos como OS de Amsden que assinalam que 0 cornercio Sul-Sul e basicamente mais 

skill-intensNe que o comercio Sui-Norte, ou como os da teoria de crescimento end6geno que 

apresenta a possibilidade de urn maier aproveitarnento das economias de escala e de 

aprendizagem" (Bekerman e Sirlin, 1996:127). 

Contudo, nota-se que ainda neste caso, Bekerman e Sirlin apontarn uma assimila~ao relativa as 

tendfulcias observadas no padriio do comercio mundial -acentu~iio do padriio dual e primarizayiio

coincidente no tempo com a politica de abertura e desregulayiio argentina 

"As tendencias favor3veis descritas acima se sobrepOe, porem, uma marcante 

deteriorac;io na evoluc;io recente do padrio de especializac;io com Brasil [ ... ] a partir de 

1990 as MOI vern incrementar sua desvantagem em uma magnitude similar a que tern Iugar 

a nivel global (basicamente pela din§mica dos setores de bens de capital, papel e celulose, 

texteis e automobilistico). Por sua vez, acentua-se a prirnarizaya:o porque as MOA sofrem 

uma queda em suas vantagens comparativas em favor dos setores primaries e energeticos" 

(Bekerman e Sirlin, 1996:130). 

Isto e perceptive!, com leves diferenyas em relayao a ana.J.ise do comercio como mundo, tanto na 

classificayao setorial da CEP AL 

11 
••• dentro das MOI, tambem sao as indU.strias novas as que explicam o grosso da 

deterioralj:io ( ainda que no interior das mesmas, e em contraste com o padrao global, sao as 

de tecnologia intermediaria as Unicas responsiveis par tal comportamento ). A deteriora.;io 

tambem alcanc;a as indt'istrias tradicionais, as que, a partir de 1991, passam a 

representar desvantagens comparativas 11 (Bekerman e Sirlin, 1996:130) 

como na classificayiio segundo intensidade de trabalho 

''Na aruilise segundo intensidade de trabalho percebe-se que tambetn se produz urn incremento 

da vantagero dos setores com baixa intensidade de trabalho, ainda que se trata de magnitudes 

sensivelmente inferiores as existentes no padriio global" (Bekennan e Sirlin, 1996:130). 

Portanto, concluem 

"A q uatro anos do processo de abertura e de aprofundamento do Mercosul nos 

encontramos com uma deteriorac;io na evoluc;io de nosso padrio global de 

especializac;io. Com efeito, o padrao dual de com6rcio que apresentava tradicionalmente a 

economia argentina ve-se aprofundado durante os Ultimos anos a partir de uma maior 

primariza~io das vantagens comparativas em detrimento, fundamentalmente, das 

indUstrias novas de mediae alta tecnologia [ ... ] 

Em rela~o ao Brasil[ ... ] nosso padriio de espec~ao e muito menos assimetrico que o 

global, quanto sao relativamente menores nossas desvantagens nas manufaturas de origem 

industrial [ ... ] Porem, isto nao se confirma pela evolu~ao recente do padrao de especializa~iio 
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com nosso principal s6cio do Cone Sul. :E que, a partir de 1990 se aprofunda o processo 

de primariza(:iio das vantagens comparativas da Argentina, assim como o aumento das 

desvantagens de nosso pais nos setores industriais." (Bekerman e Sirlin, 1996:137). 

3.6.2.3. Porta e Anllo 

0 trabalho realizado por Fernando Portae Guillermo Anll6 se prop6e a analisar o contelldo 

tecnol6gico do com6rcio exterior argentino durante o periodo 1986-1996. Em virtude disso pennite 

complementar os dais trabalhos anteriores e apontar maiores precis6es sabre os anos 1995 e 1996, 

n.iio contemplados por estes. 

Para tal fun, o estudo p6e em pdtica diferentes metodologias de analise: a classifica'Yiio de 

intensidade tecnol6gica da OECD, orient ada a estimar a natureza tecnol6gica dos produtos ou 

atividades, e uma classificaca:o de intensidade fabril e fontes de competitividade setorial, proposta 

pelo grupo CTP-Data (Universidades de Paris I, XI e XIII), que fora derivada de uma formula'Y.iio 

original de K. Pavitt (1984), adaptada por P. Gurrieri para a amilise do com6rcio exterior. Utiliza-se, 

ainda., a classifica'Y.iio da CEP AL (usada no trabalho de Bekerman e Sirlin). 

Assim, de acordo com a classifi~.iio da OECD distinguem-se: manufaturas de baixa 

(alimentos, bebidas, tabacos, conf~es, papel, siderurgia., etc), media.-baixa, media alta (autom6veis, 

quimicos, pl<isticos, m<iquinas nao-eletricas) e alta intensidade tecnol6gica (farmaceutica, 

telecomunicac5es, eletrOnica., aeroespacial, rnciquinas eletricas, instrumentos cientificos). Segundo 

a CEP AL, distinguem-se produtos primaries e industrializados, e dentro destes, semi-manufaturados 

(agricolas, minf:rios, energeticos) e manufaturados. Dentro dos manufaturados, diferencia-se entre 

indllstrias tradicionais ou novas, segundo intensidade em capital ou trabalho e segundo o conteiido 

tecnologico da produ~. A tipologia de Pavitt distingue (como ja foi apresentado no ponte 2.3.1.6.) 

entre atividades intensivas em ciencia, fornecedores especializados, intensivas em escala e dominada 

pelos fomecedores. Finalmente, o trabalho procura estimar as tendencias 8. especializa'Yao das 

exportay6es, a partir de uma analise das vantagens relativas reveladas. 

Utilizou-se a base de dados de comercio mundial da oficina de Estatisticas das Na9oes Unida~ 

com classifica1'5es CUC! a tres digito~ para os anos 1986-1995 e a quatro e cinco digitos para 1996. 

Portanto, no case de aplicayao da classifica'Yiio OECD, foi necessaria urn trabalho de adaptayao, que 

se baseou em CEPAL (1991) e em SELA (1994). 
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0 trabalho come9a destacando uma mudan9a fundamental no comercio exterior argentino 

ocorrida durante o periodo estudado: as exporta96es do sub-periodo 1991-1996 mais que duplicaram 

as ocorridas entre 1986 e 1990. As impo:rta¢es, par sua vez, se quintuplicaram. Ao observar o perfil 

das exporta<;Oes, porem, nao se verificam mudanc;as signi:ficativas em sua composic;lio 

" ... em urn cemirio de forte mudan<;a do nivel das exporta<;5es argentinas, sua estrutura 

permaneceu relativamente est:i.vel e n3o se advertem mudam;as globais importantes 

entre os periodos imediatos de pre e pOs aplica~ao de politicas de abertura comercial. 

A absoluta maioria das exportac;Oes (75/80%) continuam ocorrendo nos setores de materias 

primas agropecuiuias, alimentos agricolas e manufaturas intensivas em mao de obra e escala. 

Os produtos provenientes das indU.strias consideradas di:fusoras do progresso tecnico (as de 

fomecedores especializados e as intensivas em P&D) mantem uma modesta contnbui9lio de 

cerca de 617% ao total de exporta;:oes." (Portae Anll6, 1998:10). 

Esta estabilidade implica que o perfil vigente nos anos 90 respondeu a uma instfulcia de 

definic;ao anterior, que as autores datam do inicio da decada de 80. 

"A comparac;lio hist6rica, por sua vez, evidencia que a atual estrutura de exportac;Oes se 

consolida a partir de 1987/88, como resultado de uma inflexio das grandes tendencias, que 

poderia ser situada entre 1983/85 e que constituem a base do ajuste exportador 

posterior a crise da divida do inicio dos anos 80. As gran des tendSncias de mudanc;as 

foram aceleradas nessa etapa pelo forte crescimento das exporta~Oes de manufaturas 

intensivas em recursos agricolas e as intensivas em escala Portanto, no caso das 

exporta<;5es, as mudanc;as estruturais mais significativas parecem ter sido criadas antes do 

periodo analisado e se consolidado no final dos anos 80, exceto no que se relaciona com as 

materias-primas energeticas, as que exibem uma mudan<;a mais recent e." (Porta e Anll6, 

1998:11). 

Os autores discordam da hip6tese de "primarizayao" do padra:o de especializa~Yao das export~es 

sustentada, por exemplo, por Bekennan e Sirlin (1996). Para F. Portae G Anllo 

"Na medida em que se trata de uma modifi.ca<;ao na pauta de produtos primaries (reduc;ao e 

aumentos relatives de agricolas e energeticos, respectivamente) e que, ao mesmo tempo, a 

ponderayao dos semi-manufaturados energeticos se mantem praticamente sem alteray5es 

entre ambos periodos, parece ser mais preciso falar de uma redefini~io na pauta 

exportadora em fun~a:o da forte expansiio da fronteira energetica." (Porta e Anll6, 

1998:9). 

Ao comparar a contribui<;ao do crescimento das exportay5es entre os dais periodos, observam 

as seguintes dinfunicas: 

- duplicaylio do indice relative de contribuic;lio das manufaturas intensivas em recursos naturais, 

355 



induzida quase exclusivamente pelo aumento dos energeticos 

- dimimri'(iio relativa-das manufaturas intensivas em recursos naturais, provocad.a pela queda da 

participa((iiO de alimentos agricolas e semi-manufaturas energeticas e minerais 

- sustentas:a-o do ind.ice relative das manufaturas de base industrial, com uma altera'(iio na distribui'(3.o 

intema: diminui'(3.o de produtos intensives em mao-de-obra e fornecedores especializados e aumento 

relative nos intensives em escala e em P&D. 

Porem, por outre lade, os autores explicam que a contribui((iiO ao crescimento das atividades 

intensivas em P&D e marginal. 

Ao aplicar a classifica'(iio da OECD, Portae Anl.l6 encontram as seguintes tend.encias: 

- ex.iste uma queda de 4% na participayiio dos hens industrializados sohre o total de exportay5es; 

- aparece uma relativa tendencia ao upgrading das manufaturas ao se comparar os periodos 1986-

1990 e 1991-1996. 

Porem, este fenOmeno niio chega a alterar o perfil geral 

"Tal tendencia nio chega a modificar um padrio de exporta~Oes centrado nos hens de 

baixa intensidade tecnol6gica, que, embora expliquem, dois ter~os do total do periodo 

1991-1996, refletem urn incremento da participa~o relativa das manufaturas de media 

intensidade tecnol6gica (que sao quase terceira parte restante ), com urn aumento mais que 

proporcional do segmento media-alta intensidade. No outre extreme, a pondera~io dos 
produtos de alta intensidade tecnolitgica continua sendo francamente marginal[ ... ] a 
maior parte do incremento das manufaturas de media-alta intensidade se explicaria por 
uma altera~io na composi~io do conjunto de hens provenientes das indU.strias 
intensivas em escala a favor do complexo automobilistico e em detrimento do complexo 

siderurgico." (Portae Anile, 1998: 12-13). 

As exportay5es para o Mercosul apresentam urn perfil claramente diferen'(ado do 

correspondente its vendas ao resto do mundo. Embora estas tenham aumentado 71% entre os 

periodos pre e p6s abertura, as orientadas ao Mercosul aumentaram 374% 

" ... no caso do Mercosul, as exporta'(Oes se centram em torno a uma pauta mais diversificada 

de produtos, em que os produtos agricolas e os agroindustriais ( cerca de 40%) e os industriais 

intensives em mao-de- obra ( cerca de 300/o) sao importantes, mas inclui tambem com urn peso 

destac3.vel para os energ€iticos, os hens de fornecedores especializados e, mais fracamente, 

aos produtos intensives em P&D. 11 (Portae Anll6, 1998:17). 

Ao se comparar as estruturas das ex.portay5es para o Mercosul e para o resto do mundo, surge urn 

panorama ainda mais diferenciado, em que o Mercosul aparece como a base de sustentayiio das 
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exportay5es de maior conteUdo tecnol6gico 

" ... por urn lado, aparece urn padrio de especializa~io diferenciado regionalmente, e, por 

outro, eo padrio Mercosul o que explica os fatos marcantes ao analisar o padrio geral: 

a emergencia dos energeti.cos como nova exportar;ao e a sustentaya:o da participayao das 

manufaturas de base industrial." (Portae Anll6, 1998: 18). 

Portanto, o upgrading relative enunciado inicialmente se restringe as alteray5es ocorridas no perfil 

das exportay5es ao Mercosul 

"E evidente, entao, que as mudanyas observadas na pauta global, que davam conta de um 

certo upgrading das exporta~Oes de manufaturas, se explica exclusivamente pela 

inser~io e pelo desempenho no mercado regionaL" (Portae Anll6, 1998:20). 

De todo modo, ainda neste caso, mesmo como registro de urn aumento da participayao relativa das 

manufaturas de base industrial, tambem se produz uma reduyao relativa das produy5es intensivas em 

tecnologia. 

"A estrutura de exportay5es para o Mercosul e mutavel, mostrando urn crescimento explosive 

da particip~ao das mat6rias-primas energ6ticas, aumentos relatives fortes no preyo dos 

produtos industriais intensives em escala e reduc;Oes aprecii.veis na participa~io dos 

agricolas primaries, as semi-manufaturas minerais, as indU:strias de fornecedores 

especializados e os bens intensivos em mio-de-obra." (Portae An116, 1998:18). 

Por outro lado, ao utilizar como indicador o indice de conteU.do tecno16gico (CTX), F. Porta 

e G. Anll6 observam que a brecha de conteU.do tecnol6gico entre as exportay5es ao Mercosul e ao 

resto do mundo se amplia a partir de 1989 

" ... o nivel estimado de conteU.do tecno16gico das exportay5es situa a Argentina nos niveis 

inferiores de urn grupo de paises de situayao intermediaria em uma escala intemacional. [ ... ] 

Quando a pauta se desagrega por destines geograti.cos, o CTX da Argentina com o Mercosul 

supera os niveis estimados para Nova Zelandia, india e Australia e se aproxima ao do Brasil. 

0 CTX como resto do mund~ ao contniri.o, se mostra inferior ao do Uruguai e Costa 

Rica." (Portae Anll6, 1998:25). 

As importa~Oes, por sua vez, tamb6m so:freram um aumento expressive, de aproximadamente 

390% entre os periodos 1986-1990 e 1991-1996. Mas, ao contnlrio das exportay6es, o salto 

quantitativa registrado nos anos 90 foi acompanhado por uma mudan.9a estrutural 

" ... amudanya abrupta de nivel entre ambos periodos considerados e acompanhada por uma 

modificaylio importante na estrutura dos abastecimentos. Produz-se uma forte alta na 

participa(:io relativa dos produtos manufaturados, que se concentra particularmente 
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nas importa~Oes de hens industriais intensivos em mao~de-obra ou em escala." (Porta 

eAnll6, 1998:13). 

0 aumento das importay5es e de can~ter ciclico, acompanhando as curvas de atividade 

produtiva e consume. Por outre lado, e possivel apontar uma diferen~ta entre os dois periodos. 

Enquanto no periodo pr6-abertura as importay6es visavam completar a pauta local nos setores nao 

cobertos, no periodo p6s-abertura elas competem com a produy§.o local 

"A pauta do periodo 1986-1990 reflete substancialmente urn agregado de produtos nao 

produzidos domesticamente (recursos naturais nao disponiveis ou capacidade industrial 

inexistente). Com a mudam;:a de regime, as importac;6es destes setores crescem ao 

compasso da demanda intema, embora o salto estrutural se concentre nas importa~Oes 

competitivas com a indUstria instalada anteriormente protegida." (Porta e Anll6, 
1998:14). 

Ao observar o indicador de contribuic;ao ao crescimento das importa~t6es percebe-se que as 

mudanyas mais significativas se produzem em indU.strias intensivas em mao-de-obra e de fomecedores 

especializados. Porem, as grandes variac;6es estruturais nao parecem indicar tanto uma mudan~ta 

tecnol6gica acelerada quanta uma alteray§.o do padrao de importa~t6es de produtos intensives em 

mao-de-obra 

" ... a participayao dos bens das indU.strias difusoras de progresso tecn.lco (fomecedores 

especializados e intensives em P&D) oscila ao redor de algo mais que urn terjj:o do total 

em todos os anos considerados e que os saltos relativos mais pronunciados se verificam 

nas importay6es de materias-primas energeticas (baixa por substituiyao de importay6es) e de 

produtos intensivos em mio-de-obra (alta por deslocamento relative da oferta local). 11 

(Portae Anll6, 1998:15). 

Ao aplicar a classificayao da OECD, realizam algumas constatay6es significativas, que 

complementam as observa~t6es anteriores 

" ... as mudanyas agregadas mais evidentes em sua estrutura residem em urn aumento 

apreci;ivel da participa~io dos bens de baix.a intensidade tecnoiOgica, urn aumento 

relativamente menor da pondera~io dos produtos de alta intensidade e uma queda 

proporcional dos bens de media-alta intensidade [ ... ] esta evidencia indicaria uma estreita 

associB.jfao entre o ciclo econOmico no caso da importacao de bens de alta intensidade dos 

que tenha escassa capacidade instalada de producao local, e, por outro lado, uma maier 

participac:ao da oferta importada de bens de baixa intensidade depois da abertura comercial." 

(Portae Anll6, 1998:15). 

No case do Mercosul, a partir da abertura e o aprofundamento do processo de integra(_(io 
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regional aparece uma nova clinfunica de intercfunbio de manufaturas, da qual apenas ficam excluidos 

OS hens intensives em P&D, devido a debilidade da oferta regional. Em contraste as exportay5es, a 

tendencia regional e a converg&lcia de padr5es de especializayao 

"Em primeiro Iugar, embora existam diferenyas apreci<iveis no ritmo de incorporayiio de 

produtos de ambos mercados [resto do mundo e Mercosul] (as importa.y6es aumentam, entre 

ambos periodos considerados, 334% sobre o resto do mundo e 440% sabre o Mercosul), sao 

muito menos marcantes que no case das exportay5es. Em segundo Iugar, o forte aumento da 
participayao dos produtos industriais se reproduz em ambas estruturas, as variay5es relativas 

sao particularmente importantes para as importa96es do MercoSlll. Esta dinimica fez com 

que, no periodo 1991-1996 a estrutura de abastecimentos Mercosul pudesse convergir 

para a do resto do mundo." (Portae An116, 1998:21). 

Finalmente, ao analisar a inserya.o no mercado intemacional segundo urn indicador de 

vantagens relativas reveladas, chegam, entre outras, as seguintes conclus6es (ref. (Portae Anll6, 

1998:27-8): 

- existem desvantagens relativas importantes nas inchl.strias de fomecedores especializados (tende a 

piorar), escala-intensivas (tende levemente a se reduzir) e intensivas em P&D (tendencia estitvel); 

- aparece a partir de 1991 uma tend&lcia a polarizayao de vantagens e desvantagens. Isto e, o 

movimento para uma situayao de livre comercio induz a um.a especializayao baseada nas vantagens 

comparativas ( coincidindo com Bekerman e Sirlin neste aspecto ); 

- no caso do com6"cio com o resto do mundo, a especializaya.o de tipo dual e a polarizayao sao carla 

vez mais marcantes; 

- no caso do Mercosul, as ind.Ustrias de fomecedores especializados tendem a aprofundar sua 

desvantagem. 

Da perspectiva da classificaya.o da OECD, observam-se as seguintes tend&tcias: 

- vantagem relativa forte e estivel em bens de baixa intensidade tecnol6gica e desvantagens nas 

restantes categorias, especialrnente em produtos de media e alta intensidade; 

-no comercio como Mercosul aparece uma menor dispersao das vantagens relativas. No caso dos 

bens de baixa e alta intensidade, a situa.yao observada 6 de equilibria. Os de m6dia-baixa intensidade 

apresentam uma Jigeira tend&lcia negativa. A desvantagem relativa importante se concentra nos hens 

de media-alta tecnologia, com um.a leve tendencia a reduyao em 1995 e 1996. 
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3.6.2.4. Miotti, Quenan e Winograd 

0 trabalho de Luis Miotti, Carlos Quenan e Carlos Winograd estuda a especializayao 

comercial no contexte do processo de integracao regional. Mas, diferentemente dos dais trabalhos 

anteriores, inicia sua amil.ise no comeyo da d6cada de 60. Portanto, permite, par urn lado, 

complementar o trabalho de Bisang e Kosakoff -que se limita as exportay5es- com aspectos ligados 

its importay5es atraves da analise de vantagens relativas indicadas, e, par outre, complementar os 

trabalhos de Bekerman e Sirlin e Porta e Anll6 -que se limitavam a analise da segunda abertura

cobrindo a Ultima d6cada do periodo substitutive e a prirn.eira abertura (1976-1981). 

Miotti et a1 utilizaram indicadores de especializayao comercial (metodologia desenvolvida par 

P. Gurrieri com base na taxonomia de Pavitt, tambem utilizada par Porta e Anll6 ), vantagens 

comparativas reveladas, grau de contribuiylio ao saldo comercial, grau de diversificayao-concentrayao 

do com6rcio exterior e evoluyiio dos intercfunbios intrasetoriais. A informayao utilizada corresponde 

as bases de dados do FMI e do grupo CTP Data (Universidades de Paris I, XI e XIII). 

Miotti et aJ diferenciaram quatro periodos entre OS aDOS 1962 e 1996. 0 primeiro deles 6 

caracterizado pelo protecionismo (1962-1975). 0 comportamento das exportayOes manufatureiras 

aparece relativamente dinfunico -a partir de niveis iniciais pouco significativos. As vendas de produtos 

manufaturados explicam 83,7% do crescimento das exportay5es durante este periodo. 

" ... embora existam distory5es vinculadas a substituiyao extrema de importay5es, se observa 

que o impacto positivo dos efeitos da aprendizagem (learning by doing) eo argumento 

de prote~io das enfant industries (List-Rosenstein Rodan-Prebisch), reformulado 

recentemente par Krugman e Saint Paul sao igualmente v<ilidos." (Miotti et al, 1997: 15). 

Para corroborar isto, estudaram o grau de dinamismo dos mercados das exportay5es argentinas, e 

analisaram a intensidade tecnol6gica dos bens exportados, concluindo que 

"As vendas aos mercados mais dinimicos tiveram um incremento important~ de 18°/o 

a 36o/o, e constituem a contribui~iio mais importante ao crescimento -de todo modo 

letargico- das export~Oes totais. Os setores mais dinfunicos durante este periodo foram ao 

mesmo tempo, os setores de maier intensidade tecnol6gica." (1\tfiotti et al, 1997: 15). 

Durante o segundo periodo (1976-1981 ), que caracterizam como de 'primeira liberalizayao 

comercial', registra-se urn nipido crescimento das exporta.yOes. A contribuiyao principal veio dos hens 

intensives em materias-primas e recursos naturais, que explicam 88% do crescimento das exportay5es 
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totais. 0 periodo foi negative para o setor manufatureiro 

"0 comportamento das exportatr6es de bens manufaturados -em particular do setor de bens 

de capital- e pouco din§mico, o que pOe em evidSncia o impacto negative resultante de uma 

sir.bita abertura das importay6es associada a uma forte sobrevaloriza.yao da taxa de cfunbio. 

Durante este periodo, o efeito favor3vel da liberaliza~io de importa~Oes, ligado 3 

aquisi.;io de tecnologias mais produtivas, nio provocou urn aumento das exporta~Oes 

de manufaturas e parece dominado pelo impacto negative de uma pressao competitiva 

massiva." (Miotti et al, 1997: 15). 

Pelo contrario, as maiores exportay5es registram~se em setores pouco dinarn.icos ou em regressao, 

e de baixa intensidade tecnol6gica 

"0 boom da soja eo fato marcante da segunda metade dos anos 70. Ao Iongo destes anos, 

os setores que contribuem para o dinamismo das exporta~Oes se encontram em setores 

relativamente pouco dini.micos ou em regressio, e de escassa intensidade tecnoiOgica. 

Estes hens explicam 96% do crescimento total das exportay5es industriais." (Miotti et al, 

1997:15). 

0 terceiro periodo corresponde praticamente a d6cada de 80. Esta marcado por uma reversao 

das refonnas comerciais e urn crescimento letirgico das exportay5es, ainda que com recuperayio das 

manufaturas (em particular commodities industriais) 

"N ovamente -como durante o periodo protecionista dos anos 60- o setor manufatureiro 

mostra uma evolu(:io relativamente mais dini.mica, e contribui de maneira signifi.cativa 

ao crescimento do total de exporta~Oes. De todo modo, continua o dinamismo das 

indiistrias intensivas em recursos naturais (6leo de soja), iniciado durante o periodo 

precedente. A aparican de exporta¢es de petr6leo e de gcis natural, que foram o carro-chefe 

durante os anos 90, deve ser remarcada. Apesar da extrema instabilidade macroecon6mica 

que caracteriza este periodo, a contraya:o perm.anente do mercado nacional estimulou a 

estrategia de 'sobreviver mediante as exporta.y6es' nos setores intensives em economias de 

escala (produtos manufaturados como a;:o e aluminio ). " (Miotti et a!, 1997: 15). 

A orient&yao das exporta.yOes manufutureiras para mercados de destine mais dinamicos parece 

implicar certo upgrading em relayao ao periodo da primeira abertura, mas, ao mesmo tempo, 

continua o downgrading tecnol6gi.co do periodo anterior ao comparl:i-las com as correspondentes ao 

periodo protecionista 

"Como durante a primeira fase protecionista, o crescimento das exportay6es e restrito, e as 

vendas progridem sobretudo para os mercados mundiais relativamente dinfunicos. Mas, por 

outro lado, contrariamente aos anos 60 (e como durante a fase de liberalizayao comercial 

de fins dos anos 70), os setores exportadores relativamente mais dinimicos apresentam 
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urn a baixa intensidade tecnoiOgica." (Miotti et al, 1997: 15). 

0 quarto periodo diferenciado por Miotti et a1 corresponde aos anos transcorridos da d6cada 

de 90 e caracterizado como uma 'segunda fase de liberalizay§.o comercial'. Durante este periodo se 

produz urn aprofundarnento do Mercosul e as exportayOes apresentam urn comportamento dinamico. 

0 perfil de crescimento das export~6es 6 mais equilibrado que no passado. 

''Como durante a liberaliza<;:§.o dos anos 70, o setor primario cresce de forma significativa, 

mas o papel principal e mantido pelas exportay5es de petr6leo e gels, que aumentam 43%. 

Contrariamente as reformas comerciais precedentes, as exporta~;Oes manufatureiras 

mostram uma evolu~io muito dinii.mica. Os bens intensivos em economias de escala 

mostram urn crescimento importante, e aparecem novamente os bens de capital e os 

intensivos em P&D. A16m do boom energ6tico -que corresponde a uma expansao da 

fronteira produtiva- a taxa de crescimento das exportay6es rnanufatureiras, de 11%, 6 a rnais 

elevada." (Miotti eta!, 1997:15-6) 

Sua aniilise das contribui<;:6es relativas ao crescimento do total de export~6es mostra que os setores 

(primario e industrial) intensives em produtos agricolas, o setor manufatureiro, o petr6leo e do gil.s 

natural estao repartidos de forma relativamente equitativa. 

"0 setor manufatureiro contribui em 31% no crescimento das exporta<;:6es totais, contra 11% 

da primeira fase de liberalizayiio comercial, e a contribuiyao dos hens intensives em 

economias de escala 6 particularmente importante." (Miotti et al, 1997: 16). 

Destacam-se algumas outras diferenyas significativas entre a primeira e a segunda aberturas, tanto 

ao considerar a dinfunica dos mercados de destine como a intensidade tecnol6gica88 

" ... as vendas aos mercados importadores mais dinfun:icos tern urn papel maior, o que difere 

do comportamento observado durante os anos 70. 0 estudo da intensidade tecnol6gica das 

expo:rtayOes revela urn contraste marcante em relayao ao perfil das exporta~6es da primeira 

liberaliza<;:ao: os bens de alta intensidade tecnolOgica apresentam performances 

relativamente mais dinimicas. Embora os setores de escassa intensidade tecnol6gica 

contribuam de maneira ainda signi:ficativa ao crescimento do total das exportay5es industriais, 

e conveniente ressaltar a reapari~o de setores de alta intensidade, contrariamente ao que 

se observara durante o transcurso da primeira liberalizayao, assim como durante o periodo 

protecionista dos anos 80." (Miotti et al, 1997:16). 

Ao analisar as vantagens relativas reveladas globais (total de exportay6es e importay5es), 

11 ~s isto nao deve ser extraido do contexto, trata-se, simplesmente, da compara~j:iio entre as duas aberturas, e 

nao de uma observ~o sobre o conjunto da dinimica das expo~ das quatro decadas. 
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aparece definido urn padrao de especializayao vinculado aos recursos naturais 

"Uma anaiise de Iongo prazo mostra que as materias primas desempenham urn papel essencial 

na especializayao argentina. 0 estudo das vantagens comparativas reveladas -por via do 

indicador de contribuiyao ao saldo comercial- p6e em evidencia urn resultado positive 

( vantagem) nao somente no que conceme as materias-primas, mas tambem para os produtos 

industriais intensives em recursos naturais. Ao contrario, o setor manufatureiro mostra uma 

desvantagem comparativa para o conjunto do periodo." (Miotti et al, 1997:16) 

Este padrao se reitera ao observar as vantagens comparativas da perspectiva da intensidade 

tecnol6gica 

"0 estudo das vantagens comparativas indicadas em termos da intensidade tecnol6gica mostra 

que a Argentina tern uma vantagem permanente nos produtos de menor intensidade e 

uma desvantagem comparativa persistente nos produtos de maior intensidade 

tecnologica." (Miotti et al, 1997:16). 

Da perspectiva do dinamismo dos roercados importadores, a aniilise de especializayao de 

Miotti et al mostra que as desvantagens comparativas dos setores dinam.i.cos sao relativamente 

estilveis, que os produtos de dinamisrno intermediario progridem lentamente e que as vantagens 

comparativas dos mercados menos dinfunicos ou em regressao aumentam fortemente. 

Ao analisar as vantagens comparativas indicadas do setor manufatureiro, em particular, 

observa-se a existencia de urn ciclo de Iongo prazo, onde as desvantagens comparativas estruturais 

das manufaturas decrescem durante os anos 80, e voltam a crescer nos anos 90. Chegam, entao, a 

uma hip6tese final prOxima ada 'reprimarizayao': 

"A melhora das vantagens comparativas do set or manufatureiro durante as tres primeiras 

decadas posteriores a 1960 vern do comportamento positive dos produtos intensives em 

economias de escala, dos bens de capital e de uma mudanya relativamente menor dos setores 

intensives em trabalho, enquanto as vantagens do setor intensive em P&D nao deixam de se 

deteriorar. Depois dos anos 90, se acrescentam as desvantagens comparativas do setor 

manufatureiro, devido a deteriorayao das vantagens de diferentes tipos de produtos, com 

exceyao dos intensives ern escala. A degrada~;io das vantagens comparativas reveladas 

do setor manufatureiro, associado ao aumento recente da vantagem comparativa das 

materias·primas, parece corroborar a hipOtese de que a Argentina retomara a uma 

estrutura de especializa~io prim3ria." (Miotti et al, 1997:18). 

Comprovam, por outre lado, uma correlayiio entre poHticas protecionistas ou de abertura e 

diminuiyao ou aumento das desvantagens do setor manufatureiro 

" .. o setor manufatureiro esta marcado por mudan.yas de performance muito importantes, ou 
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por constantes rupturas de tend&lcia que coincidem com mudanyas nas politicas comerciais. 

Durante as fases de protecionismo intensivo, a desvantagem comparativa do setor 
manufatureiro decresce, durante as fases de liberaliza~io se refor~a rapidamente a 

especializa~_;io tradicional e se degradam as vantagens comparativas do setor 

manufatureiro (em particular dos hens de capital e os intensivos em P&D)." (Miotti et 

a!, 1997:18). 

Finalmente, sao tambem significativas as observay6es sabre o comercio bilateral entre Brasil 

e Argentina, em que a a.naJ.ise das vantagens comparativas reveladas reitera uma orientac;:a:o similar 

a analisada por Bekerman e Sirlin quanta a uma tendencia a desvantagem comparativa das 

manufaturas argentinas 

" ... a partir de urn comercio total Argentina-Brasil muito escasso no inicio dos anos 80, a 

vantagem comparativa revelada do setor agricola primario diminuiu, enquanto a vantagem 

comparativa do energetico aumentou fortemente durante os anos 90. [ ... ] Embora os 

produtos industriais intensivos em recursos naturais nio mostrem desvantagens 
evidentes, as desvantagens comparativas do setor manufatureiro se concentram nos 
setores intensivos em economias de escala e os de bens de capital. 0 setor intensive em 

economias de escala apresentou uma desvantagem crescente no inicio dos anos 90, que se 

reverteu de maneira signi:ficativa a partir do lanyarnento do Plano Real no Brasil. 0 
desenvolvimento do Mercosul e os interc3.mbios intrasetoriais contribuirarn para a reduyao 

das desvantagens, em particular no setor automobilistico." (Miotti et al, 1997:24). 

Em outros termos, talvez mais claros, o trabalho de Berkerman e Sirlin parece reforyar o argumento 

do padrao dual de especi~ cia produc;:ao nacional em uma economia de dois setores apresentado 

por H. Nochteff(1994a e b) 

"A Iongo prazo -do mesmo modo que em materia de especializa~io global- a Argentina 

apresenta vantagens comparativas reveladas no setor das materias primas, e de 

desvantagens no setor industrial (em particular manufaturas). No que conceme a 
intensidade tecno16gica, o setor industrial tern uma desvantagem comparativa em toda 

a gama de produtos em questio, com desvantagens comparativas mais elevadas nos setores 

de escassa intensidade tecnot6gica. E interessante constatar que o nivel de desvantagens e 

menor para os produtos que se encontram nos extremes do intervale de intensidade 
tecnol6gica." (Miotti eta!, 1997:23) 

E particularmente chamativo, de uma perspectiva s6cio-tecnica, que o intercfunbio seja desfavonivel 

ainda nos segmentos de menor intensidade tecno16gica. E necessaria levar em conta, por outre lado, 

que os setores do centro do intervale parecem ser explicados, em grande medida, pelo forte aumento 

do comercio intra-setorial (em particular nos segmentos: autom6veis e autopec;as, peyas e 
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componentes). 

3.6.2.5. Bekinschtein 

0 estudo realizado por Jose A Bekinschtein (1995) oferece uma perspectiva altemativa e 

complementar aos quatro trabalhos anteriores, por focalizar o perfil da participa~ao das exporta~Oes 

argentinas no mercado mundial ( aspecto parcialmente abordado em Miotti et al ao analisar as 

vantagens comparativas reveladas) durante a d6cada de 80 e inicio do periodo da segunda abertura. 

Para a presente analise selecionou-se apenas aqueles aspectos que permitem comparar a estrutura das 

export~Oes locais em relava:o a urn padrlio global. 

Ao observar estes dados, nlio somente se percebe claramente o dominic das exportay5es 

primirias ou de produtos baseados em recursos naturais -assinalada nos trabalhos anteriores, mas 

tarnbem como esta dinfunica implica urn papellocal crescentemente diferenyado deste padrao global. 

Os dois quadros seguintes sao particularmente significativos neste sentido 

3.36. As dez primeiras exporta~;Oes argentinas no periodo 1981-1991 

e sua participa~;io no mercado mundial 
(em oorcenta.e"em} 

produto particip. varia~io% 

1989/1991% 1981-1991 

suborodutos olealtinosos 65 0 

trii!O 4.6 0.1 

mi1ho 5.4 -27,4 

Oleo de Pirassol bruto 45,2 77,1 

couros bovines e eauinos 12,2 182,1 

Oleo de soia 25,8 -20,1 

carnes bovinas frescas 2.4 62,1 

I nrenara.dos e conservas de carnes 11,9 40 

tubos e fios de a~o 2.9 20 

caixas de c3mbio s/d sld 

I narticin<>""iO dos 10 nrodutos DiU!. e'l"llortarOes aruentinas 57% 

Fonte: Bekinschtem (1995). ElaborayaD com base emU. N. World Trade Statistics e INDEC. 
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3.37. Os dez primeiros produtos no comtrcio internacional 
(em milhOes de d6lares e rcentagem) 

produto export~ vari~lio% 

1990-91 1981-1991 

motores oara veiculos de oassageiros 159,7 170,9 

I partes de motores de veiculos 76,3 137,6 

~quipamentos de COJ!lputa9M 64,6 427 

transac90es especiais 58,3 101,7 

transistores, etc 57,4 315,8 

equipamentos de telecomunicaJ;Oes 51,4 191,5 

vestuario textil 48,2 182,3 

m:iquinas de oficina 45 366 

uimicos 44 181.7 

aviOes 42 455.3 

Fonte: Bekinschtem (1995). 

0 quadro 3.38. permite obsetVar com maior clareza este fenOmeno. Ao comparar a estrutura 

das exportay6es com o padriio global se desprende urn perfil exportador argentino em que os 

produtos diferenciados, e em geral os que implicam maiores oportunidades de interveny6es 

tecnol6gicas locais, ocupam urn papel secundario 

3.38. Estrutura das exporta~Oes mundiais e argentinas (1992) 
(di 'b ._. tual) stn Ul o__percen 

produto mundo Are:entina 

intensives em recursos 14,8 60 

intensivo diferenci<iveis (recursos e trabalho) 12,8 16,4 

escala intensivos 22,7 12,8 

diferenciados 49.7 10 9 
- , 

Fonte. Bekinschtem (1995) elabora9ao com base em dados de GAIT (1993). 0 comeroo Mundial. 

Poderia se afirmar que esta estrutura e resultado de urn processo "natural" que reflete 

simplesmente o tipo de vantagens cornparativas que possui tradicionalmente a produyao argentina. 

Porem, a compara¢o com a estrutura das exporta<;Oes de urn pais como a Australia, que apresentava 

urn perfil primario similar poucas decadas atnis, evidencia que outros pedis alternatives sao viliveis. 

Note-se, em particular, que o mercado regional australiano pode ser interpretado como urn cenario 

relativamente desfavor<ivel para a inseryao de produtos diferenciados, dada a concorrencia com fortes 

produtores vizinhos (Japao, Coreia, etc.). Em outras palavras, a explicay8.o de que a estrutura das 

exporta.y6es argentinas esta determinada par suas vantagens comparativas est<iticas e, a partir deste 

exemplo, ao menos insuficiente. 
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3.39. Estrutura das exporta~Oes australianas (1992) 
(d.istribui~ oercentual) 

produto % 

recursos intensives 44 

insumos difundidos 21 

nrodutos diferenciados 19 

trabalho intensives diferen~rlos 16 
-Fonte. Bekinschtem (1995) elabora93-0 com base em dados de 

Changing Patterns of Australia Foreign Trade, PECC, Anstnilia, 1993. 

A evolu,ao deste perfil exportador durante o periodo de abertura cornercial (1991 ern diante) 

ja foi analisado nos trabalhos anteriores. Porem, uma informaQao extra parece particularrnente 

reveladora da dinfunica recente, pais e convergente com a percepQB.o de downgrading tecnol6gico 

das exportay5es argentinas. 

3.40. Vendas ao exterior das 15 maiores exportadoras argentinas (1992-1996) 
( .,h- d u$ ) emnn oes e s 

empresa rubro 1992 1993 1994 1995 1996 var. 92/96 
(%) 

YPF lnetr6leo 674 801 1166 1384 1755 160 

Cantil! alimenticio 426 437 703 909 1121 162 

Aceitera Gral. Deheza azeites 180 295 369 445 651 261 

Siderca siderunria 305 291 262 312 420 37 

Vicentin Oleos 249 270 278 323 417 67 

Oleallinosa Moreno Oleos 175 144 196 396 471 169 

Molinos Rio da Plata alimentlcio 247 158 203 353 417 69 

A Plata Cereal alimenticio 128 138 288 325 439 242 

Asoc. -,;;;;;;;_ Ar•. Ltda. cereais 96 236 258 302 386 302 

Sevel Ar~entina autom6veis 171 294 270 357 170 0 

Oleae::inosas Oeste 6leos 140 222 220 299 31- 127 

Cia Continental cereais 208 133 172 238 314 50 

Guineba Ceval Oleos 143 147 152 172 205 43 

Pecom AP"rn Oleos 113 103 172 166 "5-l 125 

Buvatti Oleos 132 149 156 !50 200 51 

Fonte: Clarin, Quinta-feua lOn/97 (extraido de Prensa Econ6nuca) 

Ao observar a dinamica das principais empresas exportadoras locais e possivel perceber a 

predornin§ncia das empresas baseadas em recursos naturais em geral -e das produtoras de Oleo, em 

particular-, por urn lado, eo ritmo de crescimento de suas coloc~5es externas. Nota-se que, alem 

de algumas pesquisas geneticas realizadas pelas sementeiras locais, o impacto do crescimento destes 
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segmentos sabre a dinfunica inovativa local e evidentemente escasso. Ainda no caso da empresa 

petrolifera, e necessaria recordar, como jci foi apresentado no item 3.3.3., que as funr;5es de P&D 

desta empresa foram praticamente interrompidas no memento de sua reestruturar;ao e privatizaylio 

parciaL 

3.6.3. Importa~o de tecnologia 

A informat;ao disponivel sabre importa~o de tecnologia de Argentina e escassa, fragmentada 

e dispersa. Ate o momenta de redayao do presente texto foi impossivel detectar fontes nas quais se 

consignaram series continuas e consistentes de dados a respeito. Em particular, nao foi possivel achar 

informay5es sobre balanyo de pagamentos tecnol6gico. A informaylio disponivel, por outre lado, 

padece de falta de definiylio sobre o que se entende par "importayao de tecnologia" (nRo se esclarece, 

em particular, se fala-se de tecnologia incorporada ou desincorporada, licenr;as, assessoria, etc.)89
. 

Isso implica urn st!rio inconveniente para elucidar dinfunicas s6cio-t6cnicas locais. Para aportar 

algum elemento neste sentido, ainda que sem aspirar de nenhum modo a preencher o vazio 

informative, foram coletadas algumas series fragmentarias. Em principia, mostrou-se conveniente 

dividir a informa.ylio levantada em dois campos. Urn, orientado a analisar a importayRo de tecnologia 

incorporada, com base em dados sabre importaylio de hens de capital (em particular, maquinas e 

equipamentos). Outro, a analisar a importa9ii0 de tecnologia (de forma indiferenciada, tanto 

incorporada como desincorporada). 

Devido a insufici@n.cia da informar;ao levantada, pareceu pertinente restringir a analise a 

escassas e breves explicru;5es. 0 procedimento expositivo deste ponto responde a esta Iimitaylio. Em 

primeira instancia, se cementa brevemente o conteU.do de carla urn dos quadros vinculcivel a din3.mica 

s6cio-tecnica local, para, em seguida, apresentar algumas ideias de conjunto. 

- lmporta(:io de hens de capital 

A observayao das importayOes de hens de capital e particularmente interessante para a presente 

analise, dado que se trata de urn setor considerado inovation carrier, de especial importancia na 

89 A possibilidade de gerar infoi1Il3¢o genuina a partir de d.ados provenientes de registros do Banco Central 

escapa ao alcance da presente investiga~o. 
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evoluyao s6cio-tecnica pois reflete o grau em que urn aparato produtivo local gera seus pr6prios 

meios de produyiio ou, extendendo o alcance do termo da tipologia de Pavitt, se encontra "dominado 

pelo fornecedor". 

0 quadro 3.41., elaborado a partir de dados da CEPAL, apresenta dois planes de interesse. 

0 primeiro e que pennite observar a proporyao de bens de capital sobre 0 total das importay6es. 0 

segundo e que permite refinar este dado, ao oferecer a possibilidade de desagregar os bens 

infortruiticos do conjunto dos bens de capital. Como se veni mais adiante, ainda assim o valor destes 

dados e restrito, dado que contem uma diversidade de bens de consume final. 

3.41. Importa~iio de bens de capital (1970-1993) 
(valores correntes em milhOes de d.6lares) 

total hens de % C/A(sem 
ano I Utlporta<iies capital informatica resto %B/A informatica) 

(A) (B) (C) 

1970 1694 363 21,4 

1971 1868 421 22,5 

1972 1904 456 23,9 

1973 2229 378 17,0 

1974 3635 427 11,7 

1975 3946 554 14,0 

1976 3033 502 16,6 

1977 4161 1110 26,7 

1978 3833 1096 28,6 

1979 6700 1567 23,4 

1980 10540 2392 254 2137 22,7 20,3 

1981 9430 2059 187 1872 21,8 19,9 

1982 5336 950 115 834 17,8 15,6 

1983 4504 768 140 627 17,1 13,9 

1984 4584 642 153 489 14,0 10,7 

1985 3814 648 164 484 17,0 12,7 

1986 4724 614 135 478 13,0 10,1 

1987 5817 972 157 814 16,7 14,0 

1988 5321 847 155 691 15,9 13,0 

1989 4200 717 141 575 17,1 13,7 

1990 4078 617 105 512 15,1 12,6 

1991 8275 1434 264 1169 17,3 14,1 

1992 14971 3069 451 2617 20,5 17,5 

1993 16786 4012 570 3442 23.9 20,5 
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Fonte: Oficina da CEPAL em Buenos Aires, com base em dados do INDEC, 

BCRA e outras fontes, e elaborat;ao prOpria. 

Tomando as quantidades absolutas, e possivel diferenciar claramente os aumentos de import~6es 

totais registrados durante os periodos de abertura (1976-1981 e 1991 em diante) das redur.j:5es dos 

periodos protecionistas. A importa~io de hens de capital acompanhou estes aumentos ciclicos. 

Isso refletiria, em principia, que alguns produtores locais aproveitaram estas conjunturas para se 

reequipar. Mas, em bora a participac;ao dos bens de capital sobre as importay5es totais se acelere 

significativamente em termos absolutes, na.o parece tao forte em termos relatives. Em outras palavras, 

mesmo que os produtores 1ocais pareyam ter se reequipado durante as fases de dimbio livre, esta 

reestruturalj:io parece ter sido restrita durante a primeira abertura. Por outre lado, como a 

segunda abertura apresenta maiores valores, estes sao relativizados ao desagregar os hens 

informciticos. 

As importa~Oes de hens de capital acompanham o ciclo econOmico geral, aumentando 

em momentos de ativa~io e diminuindo em momentos recessivos. Par outro lado, a restri~io 

destas importa(:Oes pareceria refon;ar a ideia de que os produtores locais, ainda durante os 

periodos de abertura, realizam investimentos seletivos em equipamento. Nota-se, finalmente, 

que os aumentos de importac;6es de hens de capital sao praticamente paralelos -durante os dois 

periodos de ahertura- ao crescimento da import~ao de hens de consume. 

0 quadro 3 .42. pennite analisar com maier detalhe a orientayao das imponacOes de bens de 

capital, segundo seu setor de destino, durante o periodo da segunda abenura 
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3.42. Importa~fies de bens de capital- por setor produtivo (1990-1996) 
(em milhOes de d61ares e nartici aQiio oercentual) 

Acumul. 
Setor 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 90·96 

total 635,5 1435,0 3095,2 4.114,8 6.037,8 4.745,6 5.645,8 25.709,7 

a,.-o 25,4 43,0 77,4 98,8 178,3 150,3 258,2 831,4 

min6rio 3,2 2,9 12,4 12,3 25,2 16,4 24,1 96,4 

ind.manufat. 305,0 641,4 1.228,8 1.551,3 1.991,0 1.838,9 2.160,9 9.717,4 

eletr.g<is <igua 60,4 113,4 201,2 263,3 370,5 334,5 385,0 1.728,3 

construcao 54,0 99,0 222,9 325,1 491,5 357,7 419,5 1.969,6 

transoorte 44,5 80,4 408,6 604,9 U80,1 686,7 930,0 3.935,1 

comercio 55,9 156,4 272,4 378,6 550,6 403,9 463,6 2.281,4 

comunica;;ao 41,9 182,2 461,2 662,5 924,0 685,9 752,3 3.710,1 

sallde 23,5 70,3 148,6 139,9 219,4 153,7 165,6 921,1 

investigaQao 9,5 21,5 21,7 24,7 35,1 31,4 34,1 178,0 

sf classificar 12,1 24,4 40,2 53,5 72,1 86,3 52,4 341,0 

I particivacao ercentual 

total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

a,.-o 4,0 3,0 2,5 2,4 3,0 3,2 4,6 3,2 

minerio 0,5 0,2 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 

ind.manufat. 48,0 44,7 39,7 37,7 33,0 38,7 38,3 37,8 

eletr ~as liy;ua 9,5 7,9 6,5 6,4 6,1 7,0 6,8 6,7 

constru(,:.§o 8,5 6,9 7,2 7,9 8,1 7,5 7,4 7,7 

rte 7,0 5,6 13,2 14,7 19,5 14,5 16,5 15,3 

comtrcio 8,8 10,9 8,8 9,2 9,1 8,5 8,2 8,9 

comunica~ao 6,6 12,7 14,9 16,1 15,3 14,5 13,3 14,4 

safuie 3,7 4,9 4,8 3,4 3,6 3,2 2,9 3,6 

investiga~ao 1,5 1,5 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 

sf classificar I 9 1.7 1.3 I 3 " I 8 09 I 3 
, . -Fonte. Ministeno da Econonna da Na9ao. 

Aparece aqui claramente que a indUstria manufatureira consome apenas cerca de 40o/o das 

importac;fies de bens de capital, e que, em particular durante a abertura 91-96 dirninuiu sua 

participayao proporcional, fundamentalrnente a favor dos setores de comunicayOes e transporte. 

Embora o salta de praticamente 7000/o nas importay5es manufatureiras entre 1990 e 1996 tenha side 

espectacular, indicando uma tendfulcia ao reequipamento da dotay§:o tecnol6gica industrial local, e 

necessaria destacar que e menor que o aumento das importay5es totais ou que o do setor bens de 

capital em seu conjunto. Par outre lado, tamb&n e preciso acompanhar estas cifras com informayiio 

acerca de obsolescfulcia da dotayao existente no final dos anos 90 e do baixo nivel de investimentos 

(menor que os custos de manutenyao) como urn atraso acumulado durante o extenso periodo 
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recessive anterior (1976-1990) (sabre este aspecto particular, ver ponte 3.3.2.). 

Em detalhe, mas significative segundo a perspectiva da dinfunica s6cio-t6cnica, nota-sea 

baixa participa~io dos hens orientados a pesquisa, acentuada a medida que se aprofunda a 

abertura comercial. Trata-se do setor que, aiem das cifras absolutas, registra a maier queda (50%) 

em sua participa~Y8.0 relativa nas importay5es de bens de capital . 

Dados sabre a participayao dos equiparnentos e mciquinas importados e produzidos no pais 

nos investimentos realizados neste setor pennitem cornplementar as observay5es anteriores 

3.43. Investimento interno bruto fixo em mliquinas e equipamentos 
(milh' de d 1986) oes e uesos, a o~s e 

ma uinas e equipamento 

aoo total national importado %national 

1980 1078 647 430 60,0 

1981 87! 494 376 56,7 

1982 572 403 169 70,5 

1983 595 463 132 77,8 

1984 656 536 119 81,7 

1985 570 440 130 77,2 

1986 556 440 115 79,1 

1987 629 453 176 72,0 

1988 602 446 !56 74,1 

1989 502 377 !24 75,1 

1990 431 326 105 75,6 

1991 598 347 250 58,0 

1992 966 436 529 45,1 

1993 ll80 464 715 39,3 

1994 1529 491 1038 32,1 

1995 1201 373 828 31.1 
, 

Fonte: CEP AL: Indicadores macroeconoiDlCOs da Argentina (julho-setembro de 1996) com base em dados do 

Ministerio de Economia e Obras e Setvicos PUblicos (Secretaria de Pro~ao EconOmica) e elabora¢.io prOpria. 

A participacio do setor nacional de maquinas e equipamentos decai constantemente ao Iongo 

do periodo 1980·1995. Os maiores investirnentos dos anos 80-81 e 92-95 se orientaram quase 

exclusivamente a adquisiyao de equipamentos importados. Ou, em outros terrnos, nao favoreceram 

a oferta locaL Significativamente, os valores de 1995 -ano relativamente expansive, atem da crise 

mexicana- foram ainda menores que os do ca6tico ano 1989. Assim, configura-se uma dinD.mica 

onde toda ativa~io da dinD.mica econOmica em uma fase de abertura favorece as importa~Oes 

e aumenta as desvantagens do setor local. 
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Mas, e necessaria destacar que nffo existe uma rela9ao causal linear entre ahertura e aumento 

das importa96es de hens de capital. Ainda dentro dos periodos caracterizit.veis como 'de abertura', 

aparecem flutua~Oes. Em uma ana.I.ise das importa96es durante a dfcada de 80, Gabriel Bezchinsky 

conclui: 

11 A primeira e mais evidente conclusao que se pode extrair e que a reayao importadora das 

empresas locais ante a abertura dependem do nivel da investimento. Com efeito, durante o 

periodo de abertura de Martinez de Hoz [1976-1981], com coefi.cientes Investimento/PBI 

rondando os niveis hist6ricos, a abertura trouxe tamhem urn incremento substancial das 

importa.yOes de hens de capital. Nos liltimos anos [1982-1989], ao contnirio, as importa!(Oes 

nao se reativaram frente it abertura da mesma maneira que o fizeram durante a experiencia 

anterior. Assim, com a maior abertura j3. vista a que se submeteu a economia, as 

importa~iies de bens de capital nio apenas nio aumentaram mas diminuiram.'' 

(Bezchinsky, 1991 :94) 

Mas, par outro lado, isto nao significa que a queda das importay5es tenha repercutido 

positivamente na demanda de hens de capital de produyao local. De fato, cada fase de abertura 

parece ter implicado a gera~io de urn piso mais baixo para a produ~iio local do setor. 

- Import~iio de tecnologia 

Neste plano, a informa~a.o e ainda mais incompleta e pouco consistente que no ponto anterior. De 

todo modo, frente a ausencia de melhores dados, pareceu preferivel outorgar urn breve esp~o aos 

existentes. 0 quadro 3.44., sabre pagamentos ao exterior par transferencia de tecnologia, nao deve 

ser tornado, de nenhum modo, como uma fonte confiitveL 
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3.44. Pagamentos ao exterior por transferfncia de tecnologia (1970-1991) 
(em milhOes de d6lares) 

aDO 1 paga.mentos dat alternat. * lei vh!ente fonte 

1970 70,5 Seconacvt 

1971 79,8 19,231 

1972 54,3 

1973 82,0 

1974 100,9 20,794 

1975 66,7 

1976 38,7 

1977 53,7 21,617 

1978 169,6 

1979 156,7 F. Sagasti 

1980 239,2 

1981 246,9 22,426 

1982 361,1 

1983 483,9 

1984 346,0 470,0 BCRA/INTI 

1985 336,0 414,0 

1986 347,0 275,0 

1987 239,0 280,0 

1988 253,0 284,0 

1989 373,0 294,0 

1990 405,0 243,0 

1991 420.0 262 0 
-Fonte: Contratos de tmpo~o de tec:nologia 1977-1983. SECYT Argentma, 

1985; Sagasti e Cook; INTI, 1992; BCRA 

*Quando existe, se assinala o dado alternativo 

Alem de sua imprecisa.o, este quadro permite observar urn aumento das importa~Oes de tecnologia 

coincidente com mudan~as nas politicas macroeconOmicas: 1974 (aprofundamento do modele 

substitutive), 1978 (aprofundamento da primeira abertura) e, em menor medida, 1990-91 (inicio da 

segunda abertura). Corn maier detalhe, por outro lado, e possivel apreciar o efeito das modifica-;Oes 

sucessivas na legisla~o de transferf:ncia de tecnologia, tanto restritivo (lei 20. 794) como 

permissive (leis 21.617 e 22.426) ( aspecto retomado nos pontos 5.2.1.2. e 5.2.1.3., respectivamente ). 

Desta Ultima perspectiva, aparece uma clara correlayao entre rnudanya de legislayao e dinamica de 

pagamentos por "transfenSncia tecnol6gica". Deve-se ter em considerayao que isto nao significa 

necessariamente rnaiores fluxes de conhecimentos tecnol6gicos a partir de leis mais pennissivas, mas 

a existertcia de instancias legais onde e possivel -e conveniente- declarar o que anteriorrnente estava 
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oculto ou era incluido como informayao alternativa 

0 quadro 3.45. pennite observar esta possibilidade. A evolu~ao dos montantes aprovados 

durante o periodo 1984-1991 nao coincidem com os pagamentos ao exterior realizados durante esses 

mesmos anos. 

3.45. lmporta~io de tecnologia. Montantes aprovados (1984-1991) 

ano montante 

1984 149 

1985 306 

1986 244 

1987 199 

1988 154 

1989 292 

1990 220 

1991 499 

Fonte: INTI (1992) 

Por outre lado, 6 mais clara que no quadro anterior a correla~io entre a mudan~a gerada pela 

desregula~io das importa~Oes do ano 1991 e o aumento dos montantes aprovados para 

importa~io de tecnologia, que duplica a quantidade correspondente ao ano anterior. 

A informay§.o sabre importayao de tecnologia segundo setores industriais permite apreciar 

alguns detalhes acerca da dinfunica s6cio-t6cnica local. 

3.46. lmporta.;:io de T ecnologia. Por setores industriais -

segundo montante dos contratos 
(alguns se_gmento, em porcenta.e;em) 

setor 1977-1981 1982-1986 1987-1991 

comunica0es 0,2 2,4 27,7 

automobilistico 6,2 10,9 10,4 

refu.am:-oerr61eo 3,0 6,4 5,6 

comnuta9:l0 0,01 7,4 5,2 

eletricidade 10,3 5,4 4,5 

tabaco 2,1 0,9 4,1 

cosmeticos 1,8 4,2 4,0 

fartnaceuticos 4,3 5,7 2,6 

uimico e netrOleo 9,6 4,3 2,6 

inl:isticos 3,2 3,4 2,4 

lnetr61eo e !!lis 3,5 1,3 2,1 

lmaouinas 2,8 2,6 1,9 

Fonte INTI (1992) 
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Enquanto durante o periodo 1977·1981 os setores que realizaram maiores investimentos foram 

o de energia eletrica e o quimico e petrolifero -petroquimico· (com uma forte presen~a estatal), 

em 1987·1991 foram o de comunica~Oes e o automobilistico (privados ou em vias de 

privatiza~;io). Como pode·se notar, trata-se de setores definiveis segundo a tipologia de Pavitt como 

intensives em escala. Ao contrario, setores de fomecedores especializados ou intensivos em P&D 

nio participam desta Corrente de importa~.rOes tecnoiOgicas. 0 setor de maquinas, em particular, 

decai entre o primeiro e o terceiro periodo, coincidentemente com o quadro sabre investimento em 

maquinas e equiparn.entos nacionais. 

Os dois quadros seguintes permitem observar a origem da tecnologia importada, segundo 

montante e quantidade dos contratos aprovados. 

3.47. lmporta4;io de tecnologia • Paises de origem da tecnologia 

segundo montante total dos contratos aprovados 
(alguns paises, ern porcentagem) 

oais 1977-1981 1982-1986 1987-1991 

EUA 36,0 41,3 29,6 

Itilia 4,7 50 24,0 

Franca 7,5 9,2 12,2 

Alemanha 11,2 13,4 10,3 

Holanda 2,9 4,2 6,2 

lnPl~!erra 6,0 1,3 4,9 

Suica 14,3 6,4 4,4 

Japi!o 1,7 3,8 1,2 

E 3,3 2,9 0,9 

Suecia 0,7 0,5 0,8 

Tchecosloviauia 0,2 0,8 

Parumui 03 49 07 
Fonte: INTI (1992) 
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3.48. lmporta~;io de tecnologia. Paises de origem da tecnologia 

segundo quantidades de contratos 
(a! ' aJ.!lUilS ncuses, em porcentagens ) 

pais 1977-1981 1982-1986 19117-1991 

EUA 41,5 36,5 33,1 

Al=anha 12,5 12,8 16,2 

Panama 1,1 7,2 9,3 

Frai1,a 7,8 11,3 9,1 

Itilia 7,2 6,9 5,9 

Suica 5,7 5,0 4,2 

Brasil 1,7 2,0 3,6 

Ja~o 3,0 3,6 3,4 

suecia 1,3 1,7 3,0 

lnglaterra 5,7 1,4 2,7 

Esoanha 2,8 2,4 1,9 

Holanda 1.5 L5 L7 
Fonte: INTI (1992) 

Disso se depreende que o principal fornecedor de tecnologia argentino e Estados Unidos, 

seguido 3 distincia por Alemanha, ltalia e Fran~. 0 aumenta da participayaa italiana e expliccivel 

par urn convenio bilateral de comercia em meadas das anos 80. A participayao alema, par sua vez, 

se explica pelas atividades no setor comunicay6es. :E interessante, por outre lado, a diminuta 

participa~3o dos contratos japoneses nas transfeniDcias argentinas e a ausencia de contratos de 

transferencia explicitos -durante os anos 70 e os anos 80- de tecnologia proveniente dos paises 

do leste (com a exclusiva exceyaa de Tchecoslovil.quia). Lamentavelmente, a informayao disponivel 

niio permite elucidar o conteUdo das transfer&lcias provenientes de Panama - urn mero intermediiuia 

sob qualquer perspectiva. 

Em sintese, da escassa informayao disponivel parece possivel esclarecer que durante os cidas 

de ativaylio econOmica e/ou abertura comercial se acentuam as importay6es de hens de capital e 

tecnologia. 0 setor manufatureiro realizou investimentos ciclicos, nos momenta$ de ativar;ao 

econfunica (mas em nenhurn memento de forma continua e massiva, mas, aparentemente, conjuntural 

e seletiva). 

As importay5es de hens de capital, em particular, parecem ter afetado diretamente a dinimica 

do setor local. 0 final do periodo da primeira abertura parece ter significado a geray8.o de urn piso 

inferior para a produy8.o local de rruiquinas e equipamentos. Os esforyos tecnol6gicos locais, parecem 
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ter sido insuficientes para ganhar a confiamya dos investidores durante os periodos de expansiio 

subsequentes. 

As importa~Oes de tecnologia realizadas depois do periodo substitutivo n3o parecem 

nem suficientes para -nem orientadas a- gerar uma capacidade local de gera~io de tecnologia. 

Por outro lado, a importa~tiio de hens de capital ou a transferencia tecnol6gica parece 

desproporcionadamente menor, em relayao as importa~t5es de hens de consume au intennediirios 

ou is dinfunicas de consume, produyao ou exportay6es locais. Este Ultimo reforya, em particular, a 

hip6tese de que os aumentos em produtividade da segunda abertura n.ao se explicarn tanto por urn 

profunda processo de mudanya tecno16gica "dura" quanta pelo exercicio de modificay6es na 

organizayao da produ~tlio. Par outro lado, tende a confirmar que, nos casas em que se realizararn 

investimentos "duros", estes se destinararn a importayiio de tecnologia incorporada, desdenhando a 

oferta -real ou potencial-local. 

Finalrnente, estendendo o alcance desta Ultima explicayao, esta dina.mica das importa~t6es de 

tecnologia (incorporada o desincorporada) implica que a demanda por tecnologia das empresas mais 

dinamicas nao gerou uma interayao com a oferta tecnol6gica local, tanto em tennos de demanda 

efetiva da produyiio ex:istente como de mercado potencial que justificara investimento de risco em 

tecnologia por parte dos produtores -de equiparnentos especializados ou intensives em P&D. 

3.6.4. Alguns aspectos do comercio exterior relacionados a dinimica sOcio-tecnica 

Do conteUdo da Sintese das fontes secundirias (ponte 3.6.2.) e possivel destacar alguns 

elementos em que os distintos autores apresentam coincidencias significativas para a analise das 

dina.micas s6cio-tecnica e inovativa locais: 

- durante as periodos de abertura se produziu urn aumento das exportay6es, acompanhado de urn 

aumento (equivalente au m.aior) das import~Oes. 0 aumento das importayOes, por outro lado, 

coincide com as fases altas do ciclo econOrnico. 

- os trabalhos que ahrangem o periodo substitutive coincidem ao diferenciar o padrao de 

especializa~ao argentino pre e p6s abertura. No caso do primeiro, as exportac;Oes, escassas e em 

aumento, siio relativamente mais diversificadas, com maior conteUdo tecnol6gico, voltadas para 

mercados dinfunicos, enquanto as importayi)es sao constituidas por hens nao cobertos pela produyiio 
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locaL No caso dos periodos de abertura, as exportay5es se concentram em poucos segmentos, de 

men or intensidade tecno16gica, orientadas a mercados de menor din§.mica ( ou estagnados ), e as 

importa90es competem com a prodw;:ao local. 

- o aumento das exportay5es manufatureiras a partir dos anos 80 se explica fundamentalmente pela 

participayao de insumos industriais de usa difundido, em primeira inst§.ncia, e em seguida de 

autopeyas e autom6veis. 

- todos os trabalhos coincidem ao diferenciar os anos 80 dos 90, ainda que nos trabalhos de Iongo 

prazo esta diferenya seja menos significativa que a da primeira abertura econ6mica, em meados dos 

anos 70. De fato, a maioria dos trabalhos apresenta que o padrao de especializa.yao dos 90 respondeu 

a urn processo de definiyao situado no inicio dos anos 80 (neste sentido, as principais diferenyas sabre 

o desenvolvimento do Mercosul e a expansao das exportayOes do setor energetico, e uma estagnayao 

relativa das commodities industriais nos 90). 

- tanto os estudos de curta como os de Iongo prazo afirmam a existencia de urn processo de 

reprimarizayao (ou prima:rizayao -ou, no caso de Portae Anll6, de rede:finiyao da pauta exportadora 

a partir da incorporayao do setor energ6tico ). 

- em outras palavras, todos os trabalhos coincidem na consolida'(8.o, p6s-ISL de urn padrao de 

especializayao baseado nas produy6es intensivas em recursos naturais. 

Dentro das afinnay6es mais estritamente vinculadas ao conteUdo tecnol6gico, os distintos 

trabalhos coincidem em: 

- as exportay6es intensivas em tecnologia -en crescimento durante a Ultima fase da lSI- tendem a 

desaparecer durante a primeira abertura e apenas reaparecem -ainda que sua contribuiyao seja 

considerada marginal nos anos 90. 

- da perspectiva das vantagens comparativas reveladas, os trabalhos de Iongo prazo coincidem em 

uma persistente tendetlcia em afirm.ar vantagens nos setores de menor intensidade tecnol6gica, 

enquanto se concentram desvantagens em produy6es de maior intensidade tecnol6gica. 

- as maiores desvantagens se registram em produtos de media-alta e alta intensidade tecnol6gica e 

intensives em :mao-de-obra qualificada (em particular no setor de hens de capital), enquanto as 

maiores vantagens se concentram em setores intensives em recursos naturais e, em menor medida, 

em escala. 
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- o setor de produtos especializados tende a perder, constantemente a partir dos anos 80, presenya 

nas exportay6es. 

- todos os trabalhos coincidem em diferenciar as pautas de especializayao do com6rcio com o 

Mercosul/Brasil das correspondentes ao 'resto do mundo'. 

- o intercfunbio com o Mercosul e menos assim6trico que com o resto do mundo ou, em outros 

termos, a existencia de urn relative upgrading nas expertay6es tetais durante os anos 90 6 

exclusivamente explicado pelo efeito Mercosul nas exportay6es. 

- os d.istintos trabalhos coincidem em afinnar o que pode ser lido como urn downgrading tecnol6gico 

no interc§mbio com Brasil a partir da segunda abertura (1991 adiante). Este processo 6 apresentado 

de diferentes forrnas: "aumento das assimetrias", "deteriorayae das indU.strias novas e tradicienais

hens de capital e intensivas em escala", "redur;ao relativa dos hens intensives em tecnologia", ou 

"convergSncia entre o padrao de especializayao do Mercosul eo do resto do mundo". 

Este conjunto de ~es converge com as explicay6es sobre importayao de tecnologia do 

ponte 3 .6.3. Embora pareya 16gico que urn incremento das importay6es de tecnologia acompanhe ao 

aumento das exportay6es, 6 ao mesmo tempo razoavel que -dada a predomin§ncia de commodities 

e bens intensives em recursos naturais- estas sejam restritas. Apenas urn aumento da participayao de 

produtos intensives em P&D ou de fomecedores especializados, intensives em mao-de-ebra 

qualificada nas exportay5es poderia ter-se correlacionado com urn significative aumento da 

importayao de tecnologia. 0 aumento moderado, ciclico e restrito das importa¢es de tecnologia 

parece corresponder-se neste contexte a uma dinamica s6cio-t6cnica de baixa intensidade e com redes 

s6cio-t6cnicas de baixa densidade. 

As conclus6es dos distintos estudos, acerca da evolw;:ao do interc§rnbio com Brasil, parecem 

contrapor -se com aquelas concepy6es das teorias econ6micas na.o ortodoxas que indicam que a 

abertura do com6rcio entre paises com menores assimetrias tecnol6gicas tenderia a gerar maieres 

beneficios dinfunicos a ambos paises. Sem embargo -apresentam B~kerman e Sirlin- 6 possivel super 

outra via de explicayao. 

" ... alguns destes mesmos autores enfatizaram que uma pequena vantagem inicial (fruto, por 

exemple, de urn ambiente de regulay5es mais favor<lvel aos set ores em questae) pode gerar 

urn caminho auto-suficiente de aumento das lacunas de competitividade." (Bekerman e Sirlin, 

1996:137) 
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11
Quais sao as raz6es pelas quais se reproduzem -ate mais marcadamente- os resultados da 

abertura comercial unilateral em urn processo de integr3.9ao que sup5e uma abertura mUtua? 

Uma primeira explicayao se relaciona como efeito das vari3.veis macroeconOmicas sabre o 

padrao de especializavao em urn contexto de diferen~ marcantes nos niveis de atividade 

de ambos paises. Porem, e tendo em conta a mudanca no esquema de integracao para urn 

sistema de liberayao autom8.tico e generalizado, tambem e relevante para explicar esta 

dinfunica a subsistCncia de importantes assimetrias microeconOmicas." (Bekerman e 

Sirlin, 1996: 130) 

Como se observa, esta linha argumentativa remete ao conteU.do dos pontes 3.2. e 3.3 deste capitulo 

e a necessidade de uma perspectiva complexa e abrangente para explicar dinfunicas inovativas 

perif6ricas. 

Neste sentido, urn Iugar comum da teoria da dependencia estava no suposto de que a 

importayao de tecnologia tern efeitos negatives sabre a autonomia tecno-produtiva. Contudo, os 

balanyos de pagamentos tecnol6gicos do Japao e da Alemanha Federal, segundo estimay5es de 1964 

(em uma decada chave para seu processo de industrializat;;ao) for am marcadamente negativas -

argumenta Graham Jones (1982, especialmente paginas 29 e 30). Entlio, a existencia de urn 'balanyo 

de pagamentos tecnol6gico negative' nao poderia ser interpretada mecanicamente como sinal de 

dependetlcia tecnol6gica; urn desenvolvimento tecno16gico aut6nomo e pe:rfeitamente compativel com 

uma balanyo de pagamentos tecnol6gico negative. A chave da autonomia estaria dada pelo aumento, 

ao Iongo do tempo, das exportay6es de tecnologia e a dirninuiyao da lacuna entre importay6es e 

exportayOes de tecno1ogia. Isto evidenciaria uma crescente autonomiza!Yao ou. em outros termos9!J, 

o desenvolvimento de uma trajet6ria s6cio-t6cnica local "sustentavel" 

Tal nao parece ser o caso argentino. Tanto as exportacOes de tecnologia e o conteUdo 

tecnol6gico das expofta\;Oes diminuiram (de acordo com as fontes anteriormeme analisadas ), como 

a "brecha tecnol6gica" entre imp0f"ta.95es e exportayOes aumentou, desde a pnmeira abertura (1976-

1981) em diante. Mas, al6n disso, e necessaria ter em conta que, diferente de outros paises com 

padrao de especializayao baseado nos recursos naturais, no caso argentino este processo se produziu 

depois de ter-se gerado uma certa acumulaca.o s6cio-t6cnica anterior. A tendencia ao upgrading 

tecnol6gico nao parece ter sido irreversivel. De fato, a reversa:o -refletida nas importac5es e 

90Com exceyao de divergencias te6ricas. 
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exporta~Oes- pode ser interpretada como urn sinal a mais da escassa solidez e densidade dos 

ensembles s6cio-tecniCos locais constituidos durante o periodo substitutive. 

Uma dinamica de primariza~ao do padrao de especializa~ao nao parece ser o cemlrio mais 

favoravel para o desenvolvimento de uma dinfunica inovativa intensa. Principalmente se for 

considerado que, ao mesmo tempo que as exportac;Oes aumentararn sua participa~ao no PBI, se 

produziu uma estagna~ao da produ~ao industrial (ver pontos 4.2.2_1.1. e 4.2.2.2.1.). A complexa 

intera~ao de primariza~ao e queda do produto industrial parece ser urn argumento necessaria para 

tentar elucidar a auto-organiza~ao negativa da dinamica inovativa local. 
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Capitulo 4 

A dinamica economica. 

Politicas estatais e estrategias dos atores. 

4.1. Introdu.yio 

Neste capitulo, aborda-se a temitica da dinamica econOmica argentina, nao correspondendo 

simplesmente a uma id6ia de 's6rie', paralela a dinfunica inovativa, mas como aspecto da interayiio 

constante e diversificada entre diferentes elementos da dinamica s6cio-t6cnica. Em virtude disso, o 

ponte 4.2. desenvolve uma cronologia para diferenciar as fases da evoluyiio econ6mica relacionadas 

as mudanyas na dinfunica inovativa descritas no capitulo anterior. 

Para tal fun, dentro de cada fase se sintetizam, em diferentes se~t5es a) os fates mais salientes 

da dinfunica econ6mica, assim como as principals iniciativas de politica econ6mica, comercial e 

industrial e b) as regulamentay{)es geradas pela implement~iio destas. 

A analise procurou selecionar para esta cronologia aquelas medidas que se vincularam 

diretamente as mudanc;as na diniimica s6cio-t6cnica, seja per sua repercussiie negativa eu per seu 

impacte positive. 

Complementarmente, procurou-se identi:ficar os atores econ6micos dinfunicos de cada fuse 

e (re)construir suas racionalidades e estrategias econOmico-produtivas, e a interac;ilo destas com as 

mudanc;as na politica econOmica. 

0 item 4.3. analisa alguns aspectos das politicas econOmicas que foram mais significativos 

para a evoluc;iio da din§.mi.ca s6cio-t6cnica local. 

4.2. Cronologia: Fases da evolu~io econOmica 

Existe urn certo consenso na literatura econOmica em dividir a evoluc;iio econOmica argentina 

em tres grandes fases, tomando como crit6rio principal o desenvolvimento do setor industrial1 

1Katz e Kosakoff (1989:46-66) realizam uma breve revisao da periodiz~ao da evolut;ao econOmica e/ou 
industrial argentina e apresentam urna proposta sintetica. Os periodos coincidem, em geral, com os adota.dos mais 
adiante, ainda que nao se far;a aqui uma distinr;ac> de duas fases, entre fins dos anos 50 e meados dos anos 70. Foi 
necessaria, evidentemente, inoorporar na cronologia o periodo transoorrido depois da realizay§:o desse trabalho. 
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"Grosso modo pode-se apontar tres grandes periodos na industrializa~io argentina. 0 

primeiro deles come~a ao redor de 1880, quando o pais modifica radicalmente sua inser~ao 

sob o modele 'agro-exportador', e termina na crise de 1930. 0 segundo periodo se estende 

ate fins de 1970, marcado por uma economia semi-aberta no denominado 'modele de 

industrializa~ao substitutiva de importa~Oes', que em suas cinco decadas apresenta sub

periodos diferenciados. 0 terceiro deles se inicia no fracasso da politica de abertura (1979-81) 

e na ampla desarticul~ao macroeconOmica do pais desde meados dos setenta, que se estende 
ate 1990." (Kosakoff, 1995 97) 

Dado o objeto da presente amilise, e conveniente uma cronologia de prazos mais curtos, que 

pennita observar rnais detalhadamente o period a 1970-1995. Por tal motivo, adotou-se, em primeira 

instancia, urn recorte proposto por R Bisang e B. Kosakoff 

"Estilizando os fatos ocorridos entre 1974-1993, podem se identificar tres periodos de 

transfonna~Oes produtivas claramente diferenciadas: a maturidade do modele substitutive 

(meados da d6cada de setenta), o periodo de transi~ao e ajuste (a d6cada de oitenta) eo 

modele em gesta~ao (coincidente com a decada de noventa)" (Bisang e Kosakoff, 1995:24). 

Para aumentar o grau de precisao, 6 conveniente introduzir uma subdivisao no periodo 78/90, que 

contemple as diferenc;as entre uma primeira fase radicalmente de abertura e uma segunda, mais 

moderada, marcada por iniciativas de ajuste e controlez. Configura-se assim a seguinte periodizac;1io3
: 

I) 1955-1976: substitui~iio de import~5es com lED; 

2) 1976/1990: abertura com regulamenta96es; 

a) 1976/1982: a primeira abertura econ6mica; 

b) 1982/1990: tentativas de estabiliza~iio; 

3) 1991 ate a atualidade: a segunda abertura econOmica (com desregulamentay3.o t. 

A seguir desdobram-se, com a maier brevidade passive~ os principais elementos de cada urn 

desses quatro periodos, como prop6sito de (re)construir, em especial, as aspectos vinculados ao 

2-roda divisao taxativa implica imprecisOes. De fato, e necessaria desconsiderar momentos de transiQao ou de 

identificru;ao confusa. Seria o caso dos seguintes periodos: a) meados de 1974 a 1978 e b) 1989 a meados de 1991. 

0 prirneiro inclui uma sucessao de gestOes no Ministerio de Economia, resultado de uma profunda instabilidade 

institucional posterior a morte do Presidente J.D. PerOn, e a prirneira fase de gestao econOntica militar, marcada 

ainda por regular;Oes "substitutivas". 0 segundo corresponde ao aparecimento da hipe~ao de 1989 e as 

fracassadas tentativas de estabiliza~o, que trouxeram novamente a situaQ§O biperinflacioruiria de fins de 1990. 

3
Jll avan93da a investiga~, encontrou-se que Miotti et al (1997) chegam a wna cron9logia em que 

diferenciam quatro periodos coincidentes a partir de criterios semelhantes. 

~ os efeitos do presente trabalho, ainda que as politicas de abertura continuem vigentes ate hoje (fins de 

1988), a analise se restringe ao periodo 1990-1995. 
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cariter de sua politica econ6rnica, comercial e industrial, as altera~;5es nas regulamentay5es e as 

mudanyas no plano de atores dinfunicos e suas estrat6gias empresariais (de neg6cios e tecnol6gica). 

4.2.1. 1955 a 1976: substitui~io de importa~Oes com investimento estrangeiro direto 

4.2.1.1. Politica econOmica, comercial e industrial 

Para uma melhor compreensa:o deste periodo, 6 conveniente remontar aos inicios da aplicaya:o 

de politicas substitutivas. As politicas denominadas de substituiy§.o de importay6es (lSI) que 

impulsionaram urn processo de industrializayao da economia argentina se iniciam na d6cada de 193 0, 

como reposta a crise monetaria e co mercia! em escala intemacional iniciada com a crise de Wall 

Street de 1929. 

"0 processo de industrializa.,;:io argentina [ ... ] adquire momentum nos anos 30 e 

durante a segunda guerra mundial, quando a diminuiyao da oferta estrangeira induziu os 

empresarios locais a realizarem esforyos para substituir importay6es" (Katz e Bercovich, 

1993453). 

A indUstria substituiu a produyao agro-pecuaria como motor da economia argentina. 

"A indUstria [ ... ] se consolidou produtivamente a partir da d6cada de trinta sob a estrat6gi.a 

substitutiva. At6 principios da decada de setenta., ocupou urn papel central no processo 

econ6mico argentino, sabre a base de sua capacidade de: a) crescer aceleradamente 
impulsionando o resto da econornia, b) gerar postos de trabalho viabilizando uma baixa taxa 

de desocupayao, e c) substituir irn.portay6es. 

Isso pennitiu que, ao Iongo de quase quatro dtkadas e com exceyao de alguns 

comportamentos ciclicos associados as limitay6es pr6prias do modele global, a indUstria 

mostrasse urn crescimento superior ao resto das atividades econOmicas, absorvesse 

pory6es crescentes do emprego e, simultaneamente, pudesse compatibilizar a diminuiyao da 

brecha produtiva -em relayio as sociedades mais avanyadas- com algum grau de 

redistribuiyio progressiva da renda" (Bisang e Kosak.off, 1995:26). 

Apesar da primeira fase lSI canter elementos interessantes para a amilise das dinfunicas s6cio

tecnicas dos periodos seguintes, optou-se por iniciar esta breve sintese das politicas econOmicas 

argentinas com o que, na literatura local, se denomina segunda fase de substituiyio de importaybes. 

Durante a primeira fase, o estado e as empresas locais se constituirarn nos atores econOrnicos 

mais dinamicos. 

"lnicialmente os avan~os produtivos foram motorizados pelas empresas estatais -cuja 

consolida~io foi coerente com o mecanismo de incentivos implicito na estrategia 
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substitutiva- e por empreendimentos pequenos e medios de capital national. 0 espectro 

empresarial se completava com a presenQa -dominante em varios mercados- de subsidiarias 

de companhias multinacionais [ ... ] destinadas quase com exclusividade a urn mercado interne 

pequeno e com excesso de demanda, e com amparo de uma regulamenta~iio favon'tvel." 

(Bisang e Kosakoff, 1995:27) 

No final dos anos 50 teve inicio uma nova fase de lSI. A diferenya principal entre as duas 

fases substitutivas e determinada pela incorporayao, na segunda, de politicas destinadas a promover 

o investimento estrangeiro direto (lED) atraves do estabelecimento de uma reserva de mercado para 

as filiais de transnacionais que ingressassem no pais como agentes produtivos5
. 

"Desde inicio dos anos 60, a entrada massiva de empresas estrangeiras modificou 

significativamente o ritmo e a natureza do processo de substitui~3o de importa~Oes, 

assim como a mudanya tecnol6gica e a inov~ao na indllstrian (Katz e Bercovich, 1993:453). 

Esta estrat6gia fazia parte da politica desenvolvimentista, cuja tese principal colocava que a falta de 

poupanca intema para capitalizar o crescimento produtivo devia ser suprida pelo capital estrangeiro. 

Isto coincidiu com uma abundante dispombilidade de capitais a nivel intemacional As multinacionais, 

par sua vez. suplantaram a exportac;:ao de mercadoria.s de suas matrizes pela instalayao de filiais no 

pais. 

A partir de 1958, estes novas atores voltaram sua atividade para a produc;:ao de hens de 

consume dur3.veis ( autom6veis e eletrodomesticos) e produtos quimicos e fannaceuticos. Estas 

produc;:Oes tendem a complementar ate esse momenta a oferta existente de hens de consume e 

avanc;:ar parcialrnente sabre a produyao de insumos industriais 

"Com a massiva participac;:a:o de filiais de empresas transnacionais ocuparam-se 

progressivamente os espa~os vazios da matriz insumo-produto, no contexte de uma 

economia altamente protegida com o objetivo de conseguir urn nivel maior de auto 

suficiencia" (Kosakoff, 1995: 100). 

Em 1inhas gerais, a segunda fase de lSI e o periodo de maior expansao da indUstria argentina. 

E, ao mesmo tempo, uma etapa de acelera¢o do ritmo de mudanca tecno16gica, com eixo nos setores 

metal-mec!nico e quimico: 

5 
Ainda que ja existissem antecedentes -a lei 14.222 do ano 1953- para a entrada de capital estrangeiro, 

permitiu a~ da FIAT, da Kaiser e da Mercedes Benz,. e de varias f.ibricas de tratores e algumas empresas 

quimicas e eletro-mecanicas (Sourrouille, 1985). 
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"Esse periodo registra urn dos periodos mais longos de crescimento e transform~ao 

estrutural do setor industrial argentino. Com excec;;ao dos anos de crise de 1962-63, a 

indUstria registrou uma expansio continua e intensa de sua atividade, o que lhe 

pennitiu triplicar com excesso seu valor agregado entre os censos econOmicos de 1954 

e 1974. 0 crescimento ocorreu praticamente em todos os setores, mas a expansao mais 

acelerada dos setores metal-mecinico e quimico modi:fica notavelmente a participayao de 

cada urn deles no total do produto industrial[ ... ] As atividades metal-mec:inicas foram o 

conjunto mais dinimico da indUstria, ao multiplicar seis vezes seu produto em valores 

constantes; foi assim que sua participac;;ao no valor agregado total passou de 21.6% para 

41% entre 1954 e 1974. 0 setor textil, no entanto, reduziu sua participa~o no total de 22% 

para 11,8%, devido ao seu crescimento absolute (80% nesse mesmo periodo ), que foi inferior 

ao de toda a indUstria[ ... ] a diversificar.;;a.o das atividades e a expansa.o da produc;;a.o elevou 

o tamanho das plantas (e empresas) fabris" (Schvarzer, 1991:117-8). 

Esta expansao se reflete claramente em urn crescimento nipido e sustentado do produto 

industrial. Entre 1950 e 1973, o PBI manufatureiro cresceu a razao de urn 5,18% ao ano, de forma 

acurnulativa, enquanto que o agregado cresceu urn pouco mais de 3%. A fabricac;;ao de produtos 

metalicos, mitquinas e equipamentos cresceu a 9% ao ano (Bisang e Kosakoff, 1995). 

Ainda que entre estes anos o niimero de empresas nao tenha aumentado signi:ficativamente, 

arnpliou-se a quantidade de trabalhadores industriais, que alcanc;;ou seu nivel hist6rico rn8ximo em 

1974: L 700.000 trabalhadores. Houve expansao das produr.;;5es quimica6
, petroquimica, e a indUstria 

de veiculos7
; e aumentou consideravelmente a produyao de mitquinas-ferramenta. 

Na d6cada 1964-197 4, a indUstria continuou crescendo a urn ritmo de 7% ao ano, e 

incrementou sua participayao no PBI de 25% para 28%, com urn forte processo de absoryao de 

emprego, crescimento da produtividade, aumento de sahirios e queda de prec;;os relatives. Os 

complexes metal-mecanicos e petroquimicos foram os que dinamizaram esta performance industrial 

atrav6s da ocupa~iio de :franjas com demanda atrasada no mercado domestico. Estas atividades -junto 

it indUstria alimenticia- chegaram a representar mais de 60% do Produto Industrial do periodo 

~stas alte~Oes nao sao somente quantitativas: " ... o efeito da segunda fase da substituir.;;iio de importa¢es 

aparece em quimicas e afins. Niio somente duplicam sua participa~o no produto e no emprego, como tambem 
alteram fundamentalmente a prOpria estrutura produtiva." (Dorfman, 1992:77). 

7
No caso particular da indUstria automotriz, a ativayio do setor se inicia com amparo na lei 14.222, e com a 

instala.r.;;iio da primeira plantae ganha impulso em 1959, com a autoriza~o da instalacAo de 22 finnas estrangeiras 
dedicadas a "montagem" de veiculos. 
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(Kosakoff, 1995). Aumentaram aceleradamente tanto a participa~ao da metal-mecfinica no produto 

em geral-e de maquinaria em particular- como a contribui~ao das exporta~5es industriais no total de 

exportay5es (Sourrouille e Lucangeli, 1980; Aspiazu e Kosakoff, 1987). 

Durante o periodo 64-74, acelerou-se a aprendizagero, o desenvolvimento de setores do tipo 

'fornecedor especializado', eo de fluxes de tecnologia ao exterior do sistema industrial (Katz et al, 

1986; Nochtefl: 1994a e b). Isto ocorreu apesar das indUstrias de hens de capital terem sido sempre 

as menos protegidas, como em toda a regiao (Fajnzylber, 1984). Tamb6m houve urn desenvolvimento 

interessante de duas indU.strias 'baseadas em ciencia' (eletr6nica e farmacSutica), mesmo que seu 

comportamento tecno16gico tenha consistido fundamentalmente em uma nipida adapt3.9ao de 

ino~5es externas a demanda intema e, em alguns casas, regional (Katz, 1973, Aspiazu et al, 1988). 

0 periodo 1955-1976 esteve lange de ter sido estil.vel. Enquanto no plano politico 

institucional se sucederam governos civis e militares, no plano da politica econOmica, os diferentes 

govemantes recorreram a orienta.y5es similares no ministerio da Fazenda, alterando, dentro do 

"modelo" lSI, diferentes combina~5es de regula~ao menetiuia, interven~t3.o fiscal, concessao de 

crectites e graus de pret~ao do mercado interne. Os sucessivos ajustes realizados, a instabilidade de 

distintes planes econ6micos, a sensa~o de crise ciclica, desincentivaram uma planifica~t3.o de 

investimentos a Iongo prazo par parte do setor privado. EspeciaJmente, as transnacionais, uma vez 

superada a fase de instala~tao, na.o realizaram investimentos substanciais (Cimillo et ao, 1972). 

11 
••• a parti.cipa¢0 das sociedades de capital estrangeiro no valor agregado par indUstria subiu 

de 8,4% em 1955 ate 18,2% no com~o da decada de setenta, momenta a partir do qual 

tendeu a se estabilizar." (Scbvarzer, 1991: 119). 

A mudanc;a tecnol6gica, de fins dos anos 60, continuou motivada principalmente pela 

introduy:io de novas modelos, mesmo que tenha sido perceptive!, sobretudo, nas empresas de maier 

tamanho, cuja inten<;ao era produzir com redu~t3o de custos de mao-de-obra e materia prima (Katz 

e Kosakoff, 1989). 

Em termos competitivos, a capacidade tecnol6gica acumulada niio foi de forma alguma 

desprezivel. A expansiio das exporta.y5es niio tradicionais mostra a evolu~tiio alcan~ada em alguns 

setores produtivos (Katz e Ablin, 1978 e 1985; Aspiazu et al, 1984). As exportay5es de origem 

industrial passaram de 100 milh5es de d6lares em 1959 para quase 1,5 bilhao em 1974, cerca de 25 
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% do total de exporta~t6es. 

" ... apesar da orienta~io domCstica do processo de industrializayao, as exportay6es 

industriais com~aram a aumentar no final dos anos 60 e comeyo dos anos 70. (Katz e 

Bercovich, 1993:455) 

Em outros terrnos, a prOpria dinfunica s6cio-t6cnica do modele lSI estimulou exporta~t5es. Portanto, 

o juizo acerca do caril.ter anti-exportador e niio-competitivo do modele substitutive deve ser 

problematizado 

"Mesmo com suas dificuldades, os desenvolvimentos locais serviram de base para uma 

crescente inseryiio externa de alguns bern manufaturados. Assim, o paradoxo do inicio dos 

anos setenta residia em que urn pais de economia tradicionalmente agropecu3.ria e com 

uma indUstria voltada apenas para mercado interno colocava, crescentemente, 

produtos manufaturados no exterior11 (Bisang e Kosakoff, 1995:24)_ 

Apesar do sensa comum sabre as condiy6es contnirias das politicas lSI a iniciativa privada, 

o estado gerou importantes extemalidades que beneficiararn o setor privado, em geral, e, durante a 

segunda fase, as filiais de transnacionais, em particular. Exemplos claros oeste sentido foram a 

construyao acelerada de estradas, o aumento da produ~o de petr6leo, e a redw;:ao da oferta estatal 

de servir;os de transporte competitivos como o automotive, fundamentalmente o ferrovifui.o. 

" .. o redirecionamento do investimento pUblico (par exemplo, das ferrovias as estradas, 

e dos metrOs as avenidas) foi urn dos instrumentos mediante os quais se ajustou a 

economia a oportunidade e aos impulsos exOgenos." (Nochteff, 1994a:53) 

Ate meados dos anos 70, a percepyffo de problemas ciclicos na economia argentina inspirou 

mecanismos dentro da prOpria lSI, para soluciornl-los. Estabeleceu-se uma politica de incentives a 

exporta~ de manufaturas, buscando simultaneamente gerar divisas, expandir urn mercado interne, 

ji com sinais de saturayao, e estimular a competitividade global da indUstria. 

A oferta de alguns insumos blisicos (aye, aluminio, papel, petroquimica, etc.) era fortemente 

dependente da importa4Yao. Estas atividades foram incentivadas, em fum;a:o de sua poupanya de 

divisas e da possibilidade de expandir a base do mercado intemo, a partir dos encadeamentos 

posteriores dessas indUstrias com atividades de alto valor agregado e gerar;ao de emprego. 

Continuando com a racionalidade substitutiva, o estado assumiu investimentos significativos 

destinados a completar a matriz insumo/produto atraves da gera¢o de plantas produtivas de insumos, 

de escala dimensionada para satisfazer a indUstria local (Bisang e Kosakoff, 1995): 
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- na produr;;ao de metais bcisicos, ALUAR, produt;;ao de alumfnio e a ampliar;;a:o da SO~SA, ( ambas 

em 1974); 

- na atividade petroquimica, POlo Geral Mosconi (tambem em 1974) e criar;;a:o do POlo Petroquimico 

Bahia Branca (habilitado em 1981) e suas respectivas plantas sat elites (habilitadas entre 1986 e 1990); 

- no setor de papel e celulose, investimentos (estatais e mistos) em empreendimentos papeleiros, 

como Papel do Tucuman e Celulosa Argentina. 

A continuidade dos programas de incentive, o papel das empresas do Estado, a utilizar;;ao do 

poder de compra e o programa de investimentos do setor pUblico forarn alguns dos instrumentos 

privilegiados (Kosakoff, 1995). 

Entre 1973 e meados de 197 4 houve a Ultima tentativa lSI explicita. 0 presidente da 

Confedera9iio Geral da Empresa (CGE'), Jose Ber Gelbard, foi colocado a frente do Ministerio da 

Fazenda. Implementararn-se politicas de regula9iio que incluiarn instrumentos como: 'compra 

nacional', centrale de pre9os e 'inflayao zero', ademais de urn conjunto de medidas orientadas a 

impulsionar a atividade industrial locale estimular, via incentives, as exportay5es niio-tradicionais. 

A estrategia lSI foi crescentemente questionada por alguns atores econOmicos locais. Foram 

criticas feitas a sua "natureza superprotetora" e por 11faltar uma forte orientar;;a:o exportadora". As 

exportay5es continuaram sendo uma pequena frayao do produto industrial total e o balanyo de 

pagamentos apresentou quedas ciclicas a carla 3 ou 4 anos. Desenvolveu-se, a meados dos anos 70, 

uma percepya.o generalizada de que o processo de industrializayao por substituiyao de importa<;Oes 

tenha chegado a urn ponte de esgotamento e que seriam necessitrias novas reformas estruturais (Katz 

e Bercovich, 1993). 

11 
.em meados dos anos 70, este modelo de industrializa.;io trazia implicito um conjunto 

de dificuldades. Estas incluiam aspectos relacionados com a prOpria organiz39iio industrial 

-escala de plantas muito reduzidas, falta de subcontratat;;ao e fomecedores especializados, 

escassa competitividade intemacional, etc.- e com o funcionamento macroecon6mico da 
economia -fortes transferSncias de rendas, deficits comerciais extemos, etc. 11 (Kosakoff, 

1995:95) 

Varios dos problemas microecon6micos detectados durante esta fuse final da lSI, 

correspondem precisamente as caracteristicas estruturais da trajet6ria s6cio-tecnica que possibilitou 

8 
A Confederayiio Geral da Empresa e uma entidade que reUne, :fundamentalmente, os pequenos e medios 

empres<iri.os de capital nacional. Sua inclusao no gabinete foi particularmente significativa. Restrita durante as 

d.ecadas anteriores a urn papel secundario, pela primeira vez ascendeu ao nivel de policy making do govemo 

nacional. 
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a expansao imediatamente anterior da indUstria_ A produ~ao de series curtas de plantas para atender 

ao mercado interne (com escalas de produyfto dez vezes menor em m6dia que uma similar situada na 

ftonteira t6cnica), o elevado nivel de integra~a:o da produ~ao (pelo escasso desenvolvimento de 

fomecedores e subcontratistas especializados) e o alto grau de abertura do 1mix1 de produyao, eram 

alguns dos problemas de competitividade internacional que se observavarn na indUstria argentina9
. 

No plano macroecon6mico, o funcionamento do modele substitutive apresentava urn conjunto 

de restrir;Oes. A principal delas se refere ao setor extemo, onde os desequilibrios estavam fundados 

em urn fnlgil mecanisme de gerar;a:o de divisas por parte do setor primiuio pouco dinamico e a 

demanda crescente de import~5es vinda do expansive setor secundiuio. Quando o desenvolvimento 

se acelerava, apareciam os gargalos extemos, caracterizados pela escassez de divisas para financiar 

urn crescimento sustentado do nivel de atividade. Somado a isso, o reduzido mercado interne 

lentamente se mostrava insuficiente para absorver a crescente capacidade produtiva de alguns setores, 

afetando a trajet6ria de expans3.o de Iongo prazo, especialmente nas atividades de maier dinamismo. 

Assim mesmo, as caracteristicas de funcionamento das atividades industriais detenninava a 

transferencia permanente de recursos das demais atividades, atrav6s das politicas pU.blicas e do 

consume (como conseqoencia dos preyos sobrevalorizados) para as atividades manufatureiras 

(Aspiazu, Khavisse e Basualdo, 1988; Bisang e Kosakoff, 1995). 

H. Nochteff (1994a e b) afirma que na segunda fase da lSI se observa uma causar;ao reciproca 

entre as vantagens comparativas e a politica comercial, que permitiria ex.plicar as dificuldades do 

modele para quebrar seus pr6prios circulos viciosos. Para preservar as indU.strias de p6s-guerra forarn 

necessarias altas tarifas. Por outre lado, para atrair as empresas transnacionais aumentaram ainda mais 

as tarifas, criando quase-reservas de mercado, de forma a lhes oferecer -entre outros beneficios

rendas mono ou oligop6licas. Par sua vez, a entrada das transnacionais, especialmente no novo setor 

din§.mico -o automobilistico- incorporou produi(Oes demandantes de todos os elementos que 

sustentam as vantagens comparativas da indUstria, mas como eles eram fnigeis, compensou-os com 

subsidies ou tarifas mais altas ainda. Logo, a medida que estas indU.strias substituirarn insumos 

~ste tipo de critica parece omitir o caniter hlst6rico dos processos de acumulae<io de capacidade tecnol6gica, 
sem possuir qualquer nivel dialetico na aruilise: os motivos do "ex:it-o" anterior sao a base das limita¢es seguintes. 
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importados par insumos nacionais, a desvantagem se agravou. Mesmo quando a curva de 

aprendizagem de uma etapa aproximava o preyo de seu valor agregado ao internacional, o maier 

conteUdo nacional incorporava insumos produzidos por outra etapa que estava em urn ponte anterior 

da curva, absorvendo os ganhos de produtividade da etapa mais madura, e mantendo 

aproximadamente constante a tarifa efetiva necessaria para preservar niio somente a etapa menos 

madura mas tamb6rn a mais madura (Diamand, 1973 ). 

Em meados de 1974, ocorreu uma crise no regime politico, a partir da morte do presidente 

J. D. PerOn. As tens5es internas do regime provocaram uma nipida sucessao de funcioruirios a frente 

do .Minist6rio da Fazemla e de medidas para conter a crise inflaciomlria. No inicio de 1976, urn golpe 

de estado inaugurou uma nova fase da di:namica econOmica argentina. 

Diferente de outros paises de industrializaya.o tardia, onde o abandono de politicas lSI se deu 

atraves de wna transiyao gradual (pqr exemplo atraves da desregulamentayao paula tina de setores ), 

no caso argentino adotou-se uma politica de cheque. 0 final abrupto da fase substitutiva, no caso 

argentino, correspondeu mais a condiy5es politicas particulares, derivadas de fato da ayao do 

governo, que a uma elaborayao razoavelmente consensual entre os agentes econ6micos acerca da 

necessidade de rnudanyas radicais. No ambiente confuse do periodo 1974-1976, gerou-se uma 

sensayao de instabilidade social, politica e econ6rnica (niio necessariamente relacionada as limitay5es 

da ISI10
) que deu Iugar a urn clima ideo16gico de 'aceita.yao' de mudanyas de rumo econOrnico. De 

fato (como se vera no ponte 4.2.2.), o abandono da estrategia lSI foi colocado explicitamente como 

implementac;;ao de uma serie de medidas visando a estabiliza.yiio rnonetaria e a rnodernizayao 

produtiva. A instabilidade era 'indesejclvel', mudanyas politico-econ6micas seriam, portanto, 

'benvindas'. As possiveis objey5es a mudanya de rumo foram silenciadas mediante a eliminayao de 

seus porta-vozes e organizadores. Na irnplementayao de sua politica repressiva o governo de fate 

interditou a Conf'edera¢o Geral de Trabalhadores (CGT) e a Confeder"''iio Geral da Empresa (CGE) 

-respaldo organizacional da Ultima tentativa lSI. 

4.2.1.2. Regulamenta.;Oes 

100u, talvez, vinculada mais a suas potencialidades que a suas limita~s. 
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As politicas lSI fizeram usa de urn amplo leque de instrumentos de regulayiio: desde leis do 

'similar naciona!', integrayiio nacional, incentives fiscais e quase fiscais, linhas de creditos estatais de 

incentive industrial, regimes setoriais especiais, ate leis de entrada de capitais, de envio de capitais 

ao exterior, decretos de controle de prer;:os e inflar;iio zero. lsto sem falar de taxas aduaneiras 

diferenciadas par produto ou setor, manipular;ao da paridade cambial, travas burocraticas a 
importayiio, etc. 

A partir de 1958, as mudanyas na regulamentayao tenderam a facilitar a entrada de empresas 

transnacionais e a importayiio de hens de capital, mediante a gerayiio de reservas de mercado e 

medidas complementares. A incorpora.yRo de investimento estrangeiro direto (lED) se institucionaliza 

em urn regime legal organico e especifico: a Lei de Entrada de Capital Estrangeiro No. 14.780, de 

1958. Propunha garantias bancarias oficiais ilimitadas para creditos obtidos no exterior, assim como 

liberdade de importar linhas de produr;iio completas e peyas de maquinas e equipamentos. F oi 

refor~a pelaLei Industrial No. 14.781, promulgada em 1959. Este regime esteve vigente durante 

toda a decada de 60, afetando indiretamente a atividade tecnol6gica. Mais de 90% do IED do periodo 

1958-!963 foi para a produl'ao industrial 

11 0 boom de investimentos queteve lugar entre 1957 e 1961 constitui claramente o ponte de 

partida de urn periodo de rapida expansiio, tanto do produto industrial como da produtividade 

do trabalho. Cerca de 200 corporar;Oes estrangeiras estabe1ecem plantas de produy§.o 

dom6stica durante estes anos [ ... ] A participa<:io no mercado das companhias 

multinacionais na produ~o manufatureira cresce significativamente nestes anos, 

alcan<:ando urn ter<:o do total. 0 estabelecimento da indUstria automotriz, que representava 

somente 2,5% do PBI industrial em 1951, cresce a 10,3% em 1965, exibindo uma taxa de 

crescimento de 25% anual entre 1958 e 1965" (Katz e Bercovich, 1993:455). 

Em 1966, foi estabelecido urn sistema de planificayao nacional, atraves da cria~ao do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento (CONADE) e do Conselho Nacional de Seguranya 

(CONASE). 

Em 1970, foi sancionada a Lei No. 18.875 de Compra Nacional (similar nacional), que 

obrigava empresas do estado e outras entidades vinculadas a utilizar bern e serviyos produzidos pela 

indUstria local. Nesse mesmo ana, se estabelece a Lei No. 18.587 de Incentive Industrial, como 

objetivo explicito de fomentar a assist&lcia tecnol6gica para a indUstria nacional. 

Durante o ano de 1971, desenvolveu-se urna ampla iniciativa reguladora de orientaya.o 
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protecionista_ Sancionou-se, pela primeira vez na Argentina, uma Lei de T ransferencia de Tecnologia 

(No.19.231), criando o Registro Nacional de Contratos, Licencas e Transferencia Tecnol6gica, sob 

a jurisdiciio do INTL destinado a controlar a importayao de tecnologia estrangeira e as condicOes de 

licenciamento e compra (se voltara ao assunto no ponto 5.2. 1.2.1.). A Lei de Investimentos 

Estrangeiros (No. 19.151) modificou o programa de lED vigente desde 1959. A autorizaciio de 

investimentos condicionou-se a incorporayiio de tecnologia moderna e a participacao de profissionais 

argentinas. Mediante a Lei No. 19.135, estabeleceu-se urn controle da transferencia tecnol6gica 

especifica para o setor automobilistico. Atraves da Lei No.19.276, fundiram-se diversas iniciativas 

de planejamento do desenvolvimento criadas em fins dos anos 60 -o CONASE, o CONADE e o 

CONACYT- em uma Secretaria de Planificayiio. 0 decreta 4384 de 1971 criou urn regime especial 

que permitiu o surgimento de urn setor nacional de produciio de computacao e milquinas de oficina 

(Aspiazu, Basualdo e Nochteff, 1988). 

"Em 1970 e 1971, novas leis de incentive industrial (18.587) e investimento estrangeiro 

(19 .151) foram aprovadas, expressando a preferincia pelo desenvolvimento da tecnologia 

national e colocando cond~Oes para a recep~o da tecnologia local Os incentives criados 

pela lei de investimentos estrangeiros pennitiram a associayao de investimentos de capital 

estrangeiro e nacional, [a aprovayao dos investimentos dependia, entre outros criterios] da 

extensao em que esses investimentos promoveriam modernizayiio tecnol6gica e participayiio 

de tecnicos e profissionais argentinas" (Adler, 1987:119-20). 

Ate meados da decada de 70, a percepylio de que a economia estava chegando a urn ponto 

de estagnayao e com serias dificuldades no balan90 de pagamentos induziu o govemo a pressionar 

por maiores esfon;:os na substituic§o de importa~Oes. Com este prop6sito, introduziu-se urn novo 

pacote de incentives fiscais na esperanya de atrair investimentos para as indllstrias petroquimica, de 

aluminio, papel e celulose, que eram dependentes do abastecimento extemo. No espayo de uma 

decada, apareceu urn nfunero significative de novas empresas capital-intensivas, mas, entre o 60% 

e 70% do capital requerido proveu de :fundos pllblicos atraves de isenyao impositiva (Aspiazu, 1985). 

Urn pequeno nfunero de grupos econ6micos locais foi favorecidos por estas politicas. (Katz e 

Bercovich, 1993)". 

11E possivel ver aqui um efeito assincrOnico singular da muctam:a na regula¢<io: quando essas plantas foram 

iniciad.as, em fins dos anos 70 e come~o dos 80, a orientayao da economia era praticamente oposta ao modelo lSI. 
Esta descontinuidade e particulannente interessante para a aruilise, dado que explica, por urn lado, a aplicayao, 
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0 ana 1973 marcou o inicio de uma tentativa -a Ultima- de aprofundamento da politica 

substitutiva, atraves do chamado Plano Trienal para a Reconstruyao e a Liberayao Nacional e de urn 

novo pacote legislative, encabeyado par uma nova lei para o lED. 

A nova Lei de Investimentos Estrangeiros (No. 20.577) restringiu severamente os 

investimentos forfuleos, definindo como empresas estrangeiras aquelas nas quais a participayao 

aciomiria nacional fosse menor que 51% e como empresas de capital nacional aquelas nas quais o 

capital nacional representasse pelo menos 80% do total. Seu artigo segundo estipulava que, em caso 

de associayao entre capital nacional e estrangeiro, as direyOes tecnica, administrativa, financeira e 

comercial das empresas deviam estar em m3.os nacionais. Outra chlusula estabelecia que todos os 

contratos de investimento estrangeiro requeriam aprovayao do poder executive. As empresas estavam 

proibidas de repatriar receitas durante os cinco primeiros anos de operayao. 0 limite para remessa 

de capitais foi estabelecido em 12,5% dos lucros. A Lei de Incentive Industrial (No. 20. 560) criava 

incentives para as empresas de capital 100% nacional. A Lei 20.545 restringia a irnportayao de 

tecnologia estrangeira nos setores de nciquinas e bens intermediaries. Finalmente, jci em 1974, foi 

sancionada uma nova (a segunda) Lei de Transferencia de Tecnologia (No. 20.794), mais restritiva 

que a anterior, que estabelecia limites para pagamentos ao exterior e considerava as compras de 

tecnologia das empresas transnacionais como investimentos regulares. 

A elevayao de tarifas e o fechamento de mercados da lSI -equivalentes em muitos setores a 

reservas de mercado- incorporaram urn trayo anti-inovativo no ensemble s6cio-tecnico local que 

persistiu no comportamento posterior da indUstria. Assim como nas fases de crescimento de 

Schumpeter -assinala H. Nochteff (1994a e b)- os empresarios buscam quase-rendas criando 

monop6lios durante a inovar.;:a:o, que logo sao erodidos pela difusiio da tecnologia e pela 

concorrencia, na segunda etapa da ISI, para atrair as ET consolidou-se urn estilo de politicas pUblicas 

e comportamento empresarial que consistiu basicamente na gerayao, atraves das politicas comerciais 

e dos subsidies diretos ou indiretos, de condiyOes que pennitem obter quase-rendas mono ou 

oligop6licas. Daise deriva uma extensao do que E. Fajnzylber (1984) denominara "protecionismo 

suntucirio": os ganhos das quase-rendas das regula~t5es protecionistas alcan~aram tal nivel que 

durante urn mesmo tempo, de politicas divergentes ou ainda contrad..it6rias, e por outro, devido a assincronia, a 

reinterpre~o dos resultados de urn instrumento de politica em virtude do novo contexto regulador. 
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tornaram irracional a realiza~ao de maiores esforyos tecno-produtivos. 

Outra derivayOO da regulamentaya.o de reserva do mercado interne e observ3.vel no nivel da 

escala de planta e da dotayao tecnol6gica das empresas locais. Dadas as vantagens do regime de 

capita.lizayao e as limitay6es do mercado interne, as filiais de transnacionais tenderam a replicar -em 

escala reduzi.da, normahnente em uma relayao 1/10 (Katz, 1983)- a estrutura das plantas das matrizes. 

Estas plantas, par sua vez, tenderam a replicar, com certa defasagem, o modelo fordista12
. 

"Articulada sobre a base da expansao dos complexos petroquimico e metal mecanico, e 

outros setores de caracteristicas sirnilares, a indUstria aparecia em nivel microeconOmico 

como uma replica, atrasada e adaptada ils condi~Oes locais, do modelo fordista que os 

paises centrais tinham desenvolvido nas prirneiras ctecadas do presente seculo" (Bisang e 

Kosakoff, 1995:26). 

Urn exemplo, de urn estudo de caso de uma planta de fabricayao de motores, penn.ite vera 

forma em que a regulamentayao condicionou trajet6rias inovativas locais: 

Urn exemplo de intera~io entre regulamenta~io e mudan~a tecnolOgica 

"A inter-relayao entre inovay6es incorporadas e nao incorporadas teve Iugar dentro de urn 

contexte caracterizado por elevados requerimentos de integrayao nacional. Assim, a escolha entre 

compra ou fabricayao dentro da planta se dava a favor da Ultima. 0 mesmo ambiente originou, 

tambem, em meados da ctecada de 70, a preferencia dada a produya.o local de hens de capital 

destinados as linhas de produyao relacionadas com a nova fase do motor 5" (Berlinsky, 1981:82). 

"Esta planta se incorporou ao regime especial de motores a combustao interna, criado pelo 

decreta 6691/60, o qual sofreu as modificayOes correspondentes ao decreta 4808/65. 0 regime 

original dispunha que as fabricas de motores acolhidas ao mesmo deveriam estar compostas com o 

minima de instalayOes e equipamentos para a med.n.ica dos blocos e demais partes fundarnentais, 

incluindo ainda instala.y5es aptas para a an3.1ise, norma.lizayao das materias primas, montagem e testes. 

As firrnas deviam apresentar pianos de produya:o indicando as partes do motor importadas e as de 

produy§.o nacional. [ ... ] A porcentagem de importa¢o autorizada flutuava entre 3 5% e 45% segundo 

a potencia (CV) dos motores produzidos, o que diminuia no quarto ana a 20%. [ ... ] 

Quer dizer, par urn lado a definic;:3.o de estabelecimento produtor como aquele que mecaniza 

o bloco e as partes fundamentais do motor, e par outre, as elevadas porcentagens de integraya.o 

nacional determinaram que a tipica escolha 'make-buy' se inclinara pela primeira devido as vantagens 

relacionadas como incentive. De tal maneira, n3.o surpreende encontrar nas plantas ligadas a este 

regime especial, uma integrayao para tr3.s do processo de produc;:ao superior ao que se encontraria 

em urn meio onde se dispusera de maior tempo e/ou diferentes incentives para a integrayao das 

partes. Assim, as economias de escala relacionadas com o desenvolvimento de uma rede de 

fornecedores na.o podem ser intemalizadas pela empresa, devido a que em urn mercado cativo as 

12
Em geral, dada a orige~ da maioria das empresas, em sua versao norte·americana 
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consideray5es de custos associadas a ditas economias parecem secundarias diante da alternativa de 

perder a lideranya de mercado. Tambem a maior vantagem relativa dos regimes especiais de 

promo9ilo favorecia a maior integrayao para tn'ts da firma[ .. .} a falta de desenvolvimento de uma rede 

de sub-contrayB.o esta aqui associada nffo somente aos problemas gerais de controle de qualidade do 

processo ou da especificayiio de materias primas mas tambem com problemas institucionais, que, a 
piori, deterrninam urn esquema de integrayB.o para tris dentro da firma, diferente do que parecia mais 

apropriado. 

Par sua parte, o decreta 4808/65 nffo inova substancialmente frente ao primeiro, exceto 

quanta a porcentagens e definiyffo de motores. Este decreta aumentou as porcentagens de integrayao 

nacional. Assim, as propory5es importiveis flutuavam no Ultimo ano entre 1 00/o e 20% de acordo com 

<! potencia do motor"_@erlin~: 1982a:2-41 

Em outros estudos de caso, correspondentes a este periodo, e possivel observar 

comportamentos similares, em que as regulay6es foram incorporadas nos c<ilculos custo-beneficio 

das empresas. A racionalidade da regulamentayffo, atraves da presenya mU.ltipla de regulay6es 

convergentes e a generalidade de alguns regimes particulares, parece tender a homogeneizar o 

comportamento de diferentes atores, e, especialmente, as trajet6rias s6cio-t6cnicas do ensemble local. 

Con:figuram-se, em virtude de sua aplicaya:o, de sua obediencia e sua integrayao no comportamento 

dos atores, constituiy6es ideol6gicas particulares dos atores diante das trajet6rias 'desej<iveis' ou 

'possiveis', diferentes, como se vera mais adiante, etas correspondentes a periodos de 

desregulamentayao. 

Mas, por outro lado, nota-se no caso argentino que o estado niio fez uso de seu poder de 

compra, reforyado pel as legisla96es de 'similar nacional' ou 'prefer en cia da oferta local', com o 

objetivo de dinarnizar trajet6rias inovativas, estimulando o upgrading tecnol6gico de seus 

fornecedores. Neste sentido, limitou-se a adquirir a oferta existente, apesar de sustentar, em alguns 

casas, uma situayffo privilegiada de Unico ou principal usuario no mercado local13
. E possivel deduzir, 

entiio, que o poder indutor das politicas reguladoras foi sub-utilizado em seu potencial de gerar e 

consolidar trajet6rias inovativas. 

Parece necessaria moderar a imagem pr6-industrialista monolitica que a implementa9iio de 

politicas lSI costuma gerar. Na realidade, esta nao constituiu uma posiyao consensual no aparato de 

13 A constru93o de centrais tennonucleares da CNEA constitui uma das escassas excer;Oes nas quais o poder de 

compra do estado foi utilizado estrategicamente. 

397 



estado. Diferentes facyOes, vinculadas a interesses agnirios (proprietaries de terra, produtores, agro

exportadores, agro-indU.stria), questionavam urn aprofundamento da industrializaya.o, afirmando a 

conveniencia de urn "retornou a urn modele econOmico-produtivo baseado nas vantagens 

comparativas do campo argentino 

"Ao se observar os discursos explicitos de diversos at ores soc1ru.s, aparecem muitos 

argumentos, entre eles o da importfulcia da indUstria para o desenvolvimento, coincidente 

como auge industrial mundial, em especial depois da Segunda Guerra Mundial. Porem, e sem 

desconhecer que muitos atores sociais influiram sabre a industrializayao baseados nesses 

argumentos, tambem e certo que sempre houve, especialmente na cUpula do poder, urn 

discurso anti-industrial baseado no retorno its vantagens comparativas" (Nochteff, 
1994a 52) 

4.2.1.3. Atores dinimicos e estrategias empresariais 

4.2.1.3.1. Atores 

Com a mudanya de regulay5es de 1958 eo processo de fixayao de filiais de transnacionais 

por elas viabilizado, se reconfigurou a lideranya tecno-produtiva local. As transnacionais passaram 

a liderar a dinamica industrial, substituindo o estado como motor do crescimento produtivo. A 

participayio no produto·industrial cresceu menos de 20% ate meados da decada de 50, e cerca de 

33% emmeados dos anos 70 (K.osakoff e Bezchinsky, 1993). Esta expansao nao altera a orientaylio 

voltada claramente ao mercado interne da produyao industrial argentina, gerada durante a fase ISI 

anterior. 

"Desde fms dos anos 50, as ET lideraram o processo de substitui~io de importa~Oes em 

hens intermediaries e de consume dunivel atraves de investimentos destinados a servir ao 

mercado interno." (Chudnovsky, LOpez e Porta, 1995:38) 

Dos investimentos estrangeiros autorizados durante o periodo 1958-1964, 70% foram de 

origem norte-americana (Cirnillo et ai. 1972). A presenya de firmas europ6ias foi muito mais restrita. 

Deve-se ter em conta que nem todas as empresas transnacionais erarn "novas". Algumas, 

fundamentalmente as do setor de alirnentos, j:i se encontravam no pais desde a vigfutcia do modelo 

agro-exportador. Desde fins dos anos 50, tenderam a reforyar sua presenya no mercado local, 

ampliando e diversi:ficando seus investimentos. Em meados dos anos 70 geravarn cerca da metade da 

produyao de derivados de petr6leo, quimicos, produtos metalicos, miquinas e urn quarto de 

alimentos, bebidas e tabaco, indllstrias meta.Iicas bisicas e minerais nao metaticos. (Sourrouille, 
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Lucangeli e Kosakoll; 1985) 

0 estado cdntinuou sendo urn ator fundamental, tanto em seu papel de financiador dos 

investimentos estrangeiros ( atraves de isenyOes tributiuias e vantagens crediticias ), como de produtor, 

principalmente nos set ores de serviyos ( energia, transport e. comunicay5es, etc.) e indllstrias bcisicas 

(a\'O, alurninio, etc) 

Algumas das empresas locais (fundamentalmente as correspondentes ao setor de hens de 

consume duriveis) for am afetadas pela entrada das filiais 

"0 nipido aumento da participaylio do capital estrangeiro foi motorizado pela entrada de 

transnacionais muito poderosas no mercado mundial que, por sua prOpria gravit~ao, se 

tornaram uma ameaya para a sobrevivencia de certas empresas de capital nacional." 
(Schvarzer, 1991: 119). 

As P&1\.1Es, que constituiram urn ator fundamental na primeira fase substitutiva, foram 

relativamente relegadas, prejudicadas pelo novo cemirio regulador da segunda fase. Ainda assim, a 

acumul~o previa perrnitia sua subsist&lcia e, em alguns casos e setores, seu crescimento e expansao 

"AtC fins dos anos sessenta, as P&MEs industriais argentinas haviarn comeyado a capitalizar 

muitos anos de aprendizagem tCcnica e de gestae econOmica, o que permitia urn ample 

subconjunto de :firmas eperar com eficif:ncia relativa no funbito latino-arnericano, ainda que 

sem alcanyar os niveis de competitividade e desenvolvirnento tecnolOgico das P&:rvffis de 

paises desenvolvidos. De todo modo, algumas P&:rvffis argentinas conseguiram participar de 

mercados intemacionais e desafiaram, em alguns cases com exito, empresas de maier 

experiencia e capacidade tCcnica e financeira" (Gatto e Yoguel, 1993:183). 

As P&MEs eram, numericamente, o setor majoritario, dando conta de 85,2% das fi.rmas existentes, 

segundo o Censo EconOrnico de 1974. Algumas, vinculadas principalmente ao setor metal-mecanico, 

apresentaram importantes curvas de aprendizagem (Yoguel e Gatto, 1989). 

Existia urn grupo limitado de grandes empresas locais, algumas delas confonnadas sob a 

forma de grupos econOmicos, que operavam em setores especificos (alimentos, texteis, metal

mecfurica, etc.). Estes grupos se estruturaram a partir da industrializayao, ou da renda agropecmiria, 

ou surgiram da expansao de indllstrias tradicionais do interior. 

Entre as grandes empresas, 50,5% do valor agregado industrial era gerado pelas fi.liais de 

transnacionais, 23,7% por empresas independentes, 13,2% por grupos econOmicos e 9% por 

empresas estatais (Aspiazu, Khavisse e Basualdo, 1988). 
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Em sintese, as atores econOmicos mais dinarrricos da segunda fase substitutiva foram: a) as 

filiais de transnacionais, b) as empresas do estado e c) algumas ernpresas locais (grupos econOmicos 

vinculados a atividades agro-pecuarias) e P&:MEs vinculadas a produ~ao metal-mecfulica. (Katz, 

1985; Aspiazu et a1, 1988; Katz e Kosacoff, 1989; Bisang e Kosakoff, 1995, Bisang et a1, 1996). 

4.2.1.3.2. EstratCgias 

As filiais de transnacionais se orientavam fundamentalmente par dais objetivos: a) 

investimentos destinados a exporta~ao captando as vantagens de explora~ao de recursos naturais que 

precisavam de uma Ultima fase de industrializayao, e b) investimentos destinados a captar quase

rendas do mercado domestico protegido. As que chegaram desde o final da dt'icada de 50 se situaram 

em setores altamente concentrados, o que revela que buscavam obter vantagens derivadas do centrale 

oligop61ico dos mercados 1ocais. (Sourrouille, 1985, Sourrouille et al, 1985; Schvarzer, 1991). 

"Diversas condiyOes, de origem intema e extema, explicam a decisao dos capitais estrangeiros 

de ingressar no pais. Entre as primeiras, podern ser citadas: o crescente mercado interne, os 

beneficios da protec;ao aduaneira eo acesso preferencial ao credito. Nas outras, primam a 

possessiio do monopOlio tecnolOgico, a induyao de importayOes do pais de origem e a 

revalorizayiio de maquinas obsoletas nas economias altamente industrializadas." (Cimillo et 
al, 1972:52) 

E possivel distinguir no periodo duas modalidades de a~o das empresas transnacionais. (ref. Aspiazu, 

Khavisse e Basualdo, 1988:49-52). 

a) especializadas: inicia-se com a entrada de uma subsidiciria na produc;ao manufatureira, com uma 

parte signi:ficativa do investimento em mA.quinas e equipamentos. Atua em urn grupo reduzido de 

mercados. No processo de trabalho, utiliza-se do financiamento interne, tecnologia desincorporada 

e insumos importados provenientes cia casa matriz 

b) diversificadas e/ou integradas: decorrentes de urn primeiro ciclo, similar ao anterior, reveinvestem 

as utilidades em novas subsidiarias com ou sem vincula¢es produtivas ou econOmicas com a anterior. 

A expansao continua com fases crescentemente complexas. 

"Ambos os tipos de ET se instalaram tanto na primeira como na segunda fase do processo 

substitutive. No caso daquelas diversificadas e/ou integradas, houve urn conjunto importante 

que entrou no pais nos anos 30, e houve outros grupos de ET nao menos relevante, que 

tendo-se instalado entre 1958 e 1962, se expandiram rapidamente atraves do controle de 

mU.ltiplas subsidiarias integradas e/ou diversificadas" (Aspiazu, Khavisse e Basualdo, 
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1988 52). 

Durante os primeiros anos da d6cada de 70 sao as empresas transnacionais diversificadas as que 

apresentaram expansiio mais acelerada, enquanto as especializadas, ainda que tenham crescido mais 

que as de capital nacional, fizeram-no em menor ritrno. 

E de notar que, nesta dinfunica econOmica, o crescimento dos grupos oligop6licos nao 

avanyou pari passu com aqueles que apresentavam comportamentos competitivos, mas se realizou 

em detrimento deles. 0 comportamento das filiais de transnacionais do ramo automobilistico, diante 

das finnas locais que fabricam autopeyas, exemplifica este mecanisme. Estas Ultimas, que fornecem 

o grosse dos insumos das primeiras, eram estabelecimentos de pequena envergadura que operavam 

em urn meio altamente competitive. As empresas finais, imicas demandantes de sua prodw;ao, 

imp5em condis;5es que implicam uma eventual subordinas:ao das plantas medias e pequenas. Esta 

dorninas:iio adquire diversas formas: as empresas finais fixam os pres:os de seus insumos, determinarn 

a estrutura de custos das produtoras de autopes;as e imp5em o uso de seus pr6prios padr5es_ (Cimillo 

et a!, 1972; Sourrouille et a!, 1985) 

A entrada das empresas automobilisticas fez com que muitas empresas pequenas e medias 

moldassem sua tecnologia de produs;ao para produzir autopeyas, para se converterem em 

fomecedores diretos dos produtores finais, ou para se inserir no mercado de provisao de reposiy5es 

das automobilisticas. Com o objetivo de se adaptar cls novas condis:Oes da demanda, as empresas 

locais introduziram modificay5es nos processes (Katz, 1986). Nas empresas nacionais que 

desempenharam urn papel complementar ao das transnacionais -como fomecedoras de peyas, hens 

intermediaries ou insumos- as iniciativas de inovas;ao foram restritas pelas especificidades de compras 

das empresas finais eo alto grau de integrayao vertical de seu mix produtivo_ 

Par outro lado, as transnacionais automobilisticas estimularam a entrada das filiais de seus 

fornecedores de autopes:;as dos paises de origem14
, substituindo, em alguns casas, a oferta local e 

restringindo, desta maneira, efeitos de difusao tecnol6gica mediante learning by interacting nos 

produtores locais, via qualificas:i.i.o dos fomecedores. 

14
0s ganhos de aprendizagem da interayao uswirio-produtor se circunscrevem assim a vincula~o entre as 

casas matrizes de ambas transnacionais. 
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A decisao politica de revalorizar os ativos instalados fez corn que as empresas transnacionais 

transferissern ao pais receptor parte de suas Iinhas de montagern obsoletas, capitalizando, deste modo, 

equipamentos j<i depreciados15
. Prolongou-se, desta rnaneira, o ciclo do produto dos modelos, o que 

possibilitou uma obtenyao extra de lucros16
. 0 indice de nacionalizayao relativamente baixo exigido 

durante o periodo inicial facilitou a importay3:o de peyas que jB. forrn.avam parte do estoque das 

plantas estrangeiras. Promoveu-se, deste modo, a reutilizayao de rn<lquinas e modelos usados. 

A presenya das transnacionais provocou mudanyas no plano organizativo em algumas 

ernpresas locais. Nonnalmente geridas por seus fundadores, fonnados empiricamente, dirigiram sua 

atenyao para novas produtos e processes. Durante os anos 60 e 70, estas administray5es forarn 

substituidas por outras, com rnodelos de gerenciamento formalizados, integradas principalmente por 

economistas, contadores, advogados e administradores de ernpresas, que irnprirniram urn novo car<lter 

as gest5es, ao acentuar aspectos financeiros, contitbeis e organizativos. 

" . as firmas estrangeiras adquiriram claramente urn papel de lideranya dentro do setor 

manufatureiro local, e tiverarn in:fluencia substancial no rumo do SNI. Ha varias raz5es para 

isso. Par urn lade, estas fi.rmas introduzirarn prit.ticas de centrale de qualidade, limites de 

tolerancia, e pr<lticas de terceirizayao, que nRo existiam antes de sua entrada ... " (Katz e 

Bercovich, 1993:455-6). 

Esta rnudanya gerou uma distcincia relativa entre as itreas de produyao e administrR93.o. Os 

novas administradores "fordistas" parecem ser mais inclinados a) ao abandono da integrayao vertical 

da produ~o, e b) a compra de Iinhas de produ~o tum key, em busca de maier efici6ncia econOmica. 

Tanto a tentativa de competir como a de realizar atividades complementares corn as ernpresas 

estrangeiras de entrada recente parecem ter funcionado como mecanismos indutores desta mudanya 

de racionalidade administrativa. As preferencias particulares destes novas modelos gerenciais (suas 

15ourante os anos 50, acelerou-se o ritmo de crescimento das economias dos paises desenvolvidos. Em 

particular, nos EUA, a inovacao tecnol6gica e a mudan~a de escala tomou inadequados equipamentos industriais 
quando ainda nao tinham completado sua vida lltil. A transfer!ncia desses equipamentos aos paises 
subdesenvolvidos pennitiu expandir a presen~a intema.cional das empresas e inseri-las em mercados protegidos 
sem incorrer em investimentos maiores, prolongando o retorno do investimento realizado nesses equipamentos. Os 

modelos "lan~ados" nas primeiras prod1196es das automobilisticas locais tinham sido abandonados, ou estavam a 
ponto de se-lo, nas casas m.atrizes. 

16 A mudaJura tecno16gica periferica foi assim funcional para a reconversao industrial de alguns paises 

desenvolvid.os. Como contrapartida, apareceram na periferia produ9()es ate esse momenta realizadas somente pelos 
paises desenvolvidos. 
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deterrninay5es de eficiencia, produtividade, competitividade, funcionalidade, etc.) nero sempre 

coincidiam com as politicas econ6micas vigentes (Squiglia, 1988). :E interessante observar que o 

processo se gera sabre uma base previamente existente, estendendo-se assim combinay6es 

idiossincnisicas particulares: modelos de gerenciamento "fordistas" em empresas cuja produyao 

permaneceu estruturada em forma de oficina. 

As tres indUstrias nas quais as empresas argentinas tiveram melhor desempenho inovativo 

durante a segunda fase daIS!, a eletr6nica, a farmaceutica e a de maquinas-ferramenta (Katz, 1973 

e 1986; Nochteff, 1985), reuniam tres condiy5es, como assinala H. Nochteff(1994): 

a) em nenhuma delas, as empresas nacionais pertenciam (pelo menos ate 1976) a elite econ6mica 

b) nas tres havia uma forte concorrencia interna 

c) em nenhuma, as ET eram predominantes. 

Devido a essas condiy5es, as empresas destes setores nao podiam se limitar a usufruir, como 

em outros setores, a vantajosa situayao que assegurava uma quase-renda monop6lica baseada na 

capacidade de lobbying. Isto implica, em primeira instancia, que a racionaldade derivada da 

regulament3.9iio niio inibia 'necessariamente' as iniciativas inovativas. Em deterrninados contextos e 

circunstincias, tambem definidas pela regulamentayao, estas iniciativas eram viaveis e racionais. Em 

outras palavras, a politica protecionista IS! niio era necessariamente urn inibidor para a inovayiio, 

como costumava afirmar a literatura neocl3.ssica. De forma muito mais complexa, enquanto 

possibilitava condutas anti-inovativas atraves de rendas quase-monop61icas, ao mesmo tempo, a 

mesma legislayao, gerava condiy5es para o desenvolvirnento de iniciativas tecno-produtivas. Deve-se 

salientar: e incorreto afinnar que niio houve empresas inovativas; porem, parece correto afirmar que 

a maior parte das empresas inovativas locais niio conseguiram consolidar sua posi'YiiO. A explicayiio 

do fracasso destas iniciativas inovativas nao parece se encontrar, entao, em uma "condiy3.o natural11 

da IS!, mas na fonna em que as regulamentay5es se implementararn, nas estrategias de neg6cios dos 

atores favorecidos, na natureza do estado (perme<ivel ao lobbying) que distribuia os beneficios e na 

instabilidade dos regimes de regulav§:o. Esta instabilidade talvez seja urn elemento chave em uma 

analise dinfunica da evoluyao dos entrepreneurs locais. Preparados para produzir e competir dentro 

de certas regras de jogo -de media e Iongo prazo, ao menos em teoria-, tomavarn-se fr<igeis frente 

a mudanyas radicais geradas pelo impacto das politicas de abertura. 
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4.2.2. 1976 a 1990: abertura com regula~Oes 

Ap6s urn confuse periodo de pouco mais de urn ano, no inicio de 1976 foi adotada uma 

politica econ6rnica de corte liberal, visando a abertura do mercado e 3.1iberaliza~ao de pre~os, que 

foi a contraface das diferentes vers5es de politicas ISI implementadas durante as quatro decadas 

anteriores.l KatzeN. Bercovich, em seu trabalho sabre o SNI argentino (1993) caracterizam este 

periodo como "Desde 1975 ao presente: desregulayao e abertura da economia local: da engenharia 

medinica is indU.strias de processamento de mat6rias primas" (Katz e Bercovich, 1993:458). 

0 balan.;:o geral dos indicadores de desempenho econ6mico do periodo e, em termos gerais, 

francamente negative_ A existencia de alguns casas exitosos nao foi suficiente para determinar urn 

processo de acumulayao vicivel em escala nacional 

"No periodo 1975/1990 a atividade industrial diminuiu em 25%, em urn processo de 

terceiriz~ao com baixa produtividade na economia, que determinou que a indUstria 
diminuisse sua participa~io no PBI de 28,3% para 20,7% Neste contexte os 
comportamentos rnicroeconOmicos e setoriais foram muito diferenciados. Houve urn conjunto 

de reestrutura96es e incrementos de competitividade em muitos casas, complementados com 
o desmantelamento de :firmas, equipamentos de engenharia e recursos humanos qualificados 

em muitos outros. 0 resultado foi a estagnavan, j<i que a sornat6ria de casas bern sucedidos 

nio foi suficiente para gerar urn modelo de desenvolvirnento sustent3vel no medio 

prazo" (Kosakoff, 1995:108). 

4.2.2.1. 1976 a 1982: a primeira abertura econOmica 

4.2.1.1.1. Politica econOmica, comercial e industrial 

A partir de 1976 ocorreram mudan~tas nas regras do jogo da economia argentina que 

significaram o inicio de urn processo de violenta retra'(io da produyao industrial local. A politica 

econ6micainiciadaem abril de 1976 alterou profundamente as orientay5es dadas ate esse memento 

as atividades industriais. Com urn.a ideologia baseada nos preceitos liberais, de total confianya nos 

mecanismos de mercad.o para alocaya:o de recursos, e corn respaldo do estado, estabeleceu-se urn 

programa de liberalizac;ao dos mercados e posterior abertura extema, que propunha -no discurso- a 

elirninaya.o do conjunto de regulamentay6es, subsidies e privitegios. Procurava-se assim modemizar 

e incrementar a eficiencia da economia. (Canitrot, 1983; Schvarzer, 1983 e 1986; Sorrouille, 

Kosakoff e Lucangeli, 1985; Damill eta!, 1988, Kosakoff, 1995) 
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0 novo programa reconhecia sua raiz liberal, mas nao aspirou a uma total desregula9iio17
, 

como apontou o prOprio ministro da Economia do periodo, Jose Alfredo Martinez de Hoz: 

"0 redimensionamento do Estado fundou-se no principia de sua fun9ao subsidiaria a 
Economia, reservando sua interven9ao para os casas que nao despertasse o interesse da 

iniciativa privada ou de uma associac;ao intermediclria com capacidade de intervenc;ao_ A 

propor~ao de economia estatizada exigia, no momento, urn esfor~o especial de 

desestatiza~ao e desregula~3.o, sem que isso significasse a aplica~ao da doutrina do 

'laissezfaire'." (Martinez de Hoz, 1995·15) 

A altera9ao da politica econ6mica implicou, para muitos, urn corte na hist6ria argentina 

"A partir de 1976 produziu~se urn corte na hist6ria argentina, que levou a profundas 

mudanc;as politicas, econ6micas e sociais. Os trSs processes mais relevantes para o tema deste 

trabalho sao a persistencia de uma economia em expansa.o por adaptar;;a.o aos impulses 

exOgenos; a crescente import:incia econOmica dos monop6lios nao baseados na inovayao; e 

a reestruturayao industrial e tecnol6gica que se iniciou nesse ano" (Nochteff, 1994a:59). 

"Se tivessernos que indicar urn periodo detenninado como o lapse a partir do qual se 

produziu urn ponto de inflexao na evoluyao da indUstria argentina, dificilmente 

encontrariamos desacordo quanto a segunda metade da decada de 70." (Bisang et al, 

1996) 

Esta ruptura da trajet6ria anterior constituiu urn objetivo efetivo do govemo, e nao, simplesmente, 

urn efeito acidental ou nao desejado das politicas irnplementadas 

"0 prograrna econ6mico colocado em pcitica [ .. _] estava conformado por tnSs sub-programas: 

1) a redefiniyao e redimensionamento das funy5es do Estado; 2) a liberaliza.c;ao, abertura e 
modemizayao da economia e, 3) a estabilizac;ao moneta.ria. Os tres deviam atuar 

conjuntamente e estavarn interconectados. Atraves deles, pretendia-se reformar as bases 

mesmas da economia e nio somente alguns de seus aspectos" (Martinez de Hoz, 

1995:14). 

0 crescim.ento da produr;ao industrial estagnou-se par mais de uma d6cada a partir de 1974. 

"A participayao crescente e ininterrupta da indUstria na economia argentina se estende ate 

meados da decada de 70, ponte no qual se inicia urn retrocesso permanente de sua 

importancia. Esta queda e de tal magnitude que o gran de industrializa~io do initio dos 

anos noventa e similar aos valores da dtcada de quarenta" (Kosak:off, 1995:97). 

17Talvez seja este contexto de laissez faire moderado, ou certa visao estrategico-logistica por parte das Fo~as 

Armadas no govemo, ou, :finalmente, certo grau de contradi~iio no inicio da gestao da ditadura, o que explica a 
criar;&o de urn Ministerio do Planejamento, em 1976_ De todo modo, a incidencia desta divisao sobre a politica 

econOmica foi praticamente insigni:ficante, dado que o controle absoluto da mesma recaia sobre o Ministerio de 

Economia. 0 Ministerio do Planejamento foi descartado rapidamente, em 1977. 
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No contexte de urn processo massive de repressao social, as autoridades desregulamentaram e 

abriram a economia local a concorrencia estrangeira. Dentro das a~5es politicas iniciais e possivel 

identificar a) uma grande redu~ao nas tarifas de proter;iio: em media a taxa~iio sabre os pre~os das 

importa~5es caiu de 95% para 55%, b) uma valorizac;W cambial de aproximadamente 40% em termos 

reais -entendida como urn instrumento para induzir a concorr&tcia estrangeira nos mercados locais 

e a restri~ao de prer;os de parte dos emprescirios locais, e c) a desregula~ao do setor financeiro da 

economia. A taxa de juros -negativa durante as decadas lSI anteriores moveu-se dentro de niveis 

positives (Katz e Bercovich, 1993). 

B. Kosakoffprop6e distinguir dais sub-periodos em relayiio a politica industrial que tern seu 

corte ate fins de 1978. 0 primeiro deles -1976 a 1978- caracterizado pela recupera~ao da produr;ao 

de hens de consume dunivel e de capital., associada ao crescente investimento e a distribui~ao 

regressiva da renda. 0 segundo, -1978 a 1982- designado pela aplicayao de urn enfoque monetarista 

ortodoxo, que, para este autor, seria o momenta em que efetivamente se abandonou o modele ISI 

"A aplica~o do 'enfoque monetarista do balan~o de pagamentos' em dezembro de 1978 

foi o ponto de ruptura como modelo de industrializa~o anterior" (Kosako:ff, 1995·104). 

Esta politica de abertura supunha urn periodo de transir;ao determinado pela velocidade 

diferenciada de ajuste nos pre~os dos produtos, segundo se comercializassem ou nao no mercado 

internacional. Uma vez que se alcanr;asse a convergencia de preyos estaria estabelecida uma nova 

estrutura de pr~os relatives da economia. A alocar;ao de recursos, juntamente com a politica 

tarifuria, favoreceria o incremento da produtividade global, desapareceriam os setores menos 

eficientes e se desenvolveriam as atividades com vantagens comparativas ern escala intemacional 

(Schvarzer, 1986, Kosakoff, 1995). 

A partir da reforma financeira de 1977, o setor financeiro passou a desernpenhar urn papel 

hegemOnico na absorr;ao e realocar;ao de recursos. Instalaram-se novas entidades financeiras 

nacionais e estrangeiras. 

Entretanto, a 'converg&tcia' nao aconteceu. Por wn lado, a evolur;ao da taxa de juros intema, 

em particular, foi afetada pela incerteza e os elevados custos de urn aparato de intermedia~t3.o 

financeira superdimensionado. 

Por outro, a taxa de cfunbio, que estava prefixada com urna previsao inflaciomlria menor a 
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efetivamente existente, implicou uma subvalorizayao das divisas. Esta sobrevalorayao do peso, em 

conjunyiio com as reduy5es tarifirias, afetou fortemente a balanya comercial e pennitiu a entrada 

mas siva de produtos acabados importados. A entrada de capitais externos 18 -sem restriy5es, de 

acordo com a racionalidade da abertura financeira, em sua quase totalidade de curto prazo e 

orientados a urn mercado financeiro de alta liquidez e elevadas taxas de juros- permitiu compensar 

o deficit da conta corrente. Portanto, a entrada de capitais significou urn aumento espetacular da 

divida externa. 

Entre 1975 e 1981, a divida extema argentina se multiplicou 4,5 vezes. Enquanto que para 

financiar o crescimento durante mais de duas decadas o pais havia acumulado -apesar dos ciclos de 

desequilibrio extemo- uma divida de 7,9 bilh5es de d6lares, nos quatro anos seguintes, sem que o 

produto crescesse em relayao ao pico de 1974, a divida aumentou em 2,6 bilh5es. 0 primeiro periodo 

de forte endividamento ocorreu entre meados de 1978 e fins de 1980, eo grosse do endividamento 

foi privado. Logo, a medida que os credores com~aram a pedir garantias maiores, o endividamento 

pUblico passou a crescer mais rapidamente. 

T eve inicio, entiio, urn processo de fuga de capitais que foi se acelerando a medida que o 

plano econOmico se tornava menos confil:ivel. Aqueles que haviam se endividado no exterior 

(principalmente as grandes empresas) aplicaram em titulos do govemo, obtiverarn altas remunera.96es 

financeiras, e finahnente colocaram seus recursos fora do pais, enquanto que o estado, endividando

se, obteve as divisas sem as quais a reconversao de pesos em d6lares e a fuga de capital teriam sido 

impossiveis. (Schvarzer, 1986). Finalmente, ate 1982, o estado encarregou-se da divida extema 

privada e a liquidou mediante urn sistema de seguros de cfunbio com taxas de juros 

incomparavelmente rnenores as da desvaloriza.y1io da moeda (Basualdo, 1987; Nochteff, 1994a e b). 

Neste contexte, o setor industrial so:freu a crise mais profunda de sua hist6ria pela conjunyiio 

de v3rios fateres negatives. Entre eles sobressai a contray1io dos mercados, em funyiio dos baixos 

niveis de demanda por produtos industriais locais. A queda e tanto intema, explicada pela 

concom8ncia de produtos importados, como extema, motivada pela politica de cfunbio fixo (atraso 

1&0 contraste do lED dwante o perlod.o lSI e a primeira abertura 6 notivel. " ... nos quatro anos que se seguiram 

ao go1pe militar de Irnll"90 de 1976, 2,2 bilhOes de d61ares foram investidos na Argentina entre 1977 e 1980. Este 

montante e especialmente significativo se considerannos que o total dos investimentos estrangeiros diretos 

dirigidos a Argentina ate 1974 foi de aproximadamente 2,3 bilhOes." (Adler, 1987: 122) 

407 



da taxa de cfunbio) e a sobrevaloriza~iio monetaria derivada. 

As altas taxas de juros oferecidas no circuito financeiro local superavam largamente toda 

possibilidade de rentabilidade produtiva. 0 constante encarecimento do credito levou as empresas 

a niveis de endividamento que, em muitos casas, superava o valor de seus ativos (Kosakoff, 1995). 

Paradoxalmente, a indUstria de insumos aparece como urn dos setores mais dinfunicos da 

abertura. 0 aprofundamento da substituiyiio de importa.y6es nas indUstrias de insumos havia sido 

priorizado em todos os pianos de desenvolvimento elaborados durante o periodo substitutive, mas 

seu impulse maier foi dado durante a aberturada economia em 1976-1981. Isto, ao menos em parte, 

e explicivel pela racionalidade 'estrategica' dos governos militares, mas, ao mesmo tempo, evidencia 

a desarticula.yao das politicas financeira e industrial (Kosakoff, 1995). As plantas de insumos haviam 

sido dimensionadas de acordo com urn calculo de demanda futura do setor de hens de consume 

duniveis. Porem, o inicio das atividades das plantas coincidiu com a crise industrial. A queda do 

consume interne de insurnos industriais, provocada pela recessao do setor secundario, rnotivou entao 

a apari~iio de urn excedente exportavel. 

Urn elemento destacavel em urn balanyo do periodo 1976-1982 eo fato de que a nova 

dinfunica de desenvolvimento incentivada pela politica econ6mica ignorou a acumulayiio tecno

produtiva realizada durante a lSI 

" ... ante as dificuldades de recriar o dinamismo industrial na sociedade argentina, a 

reposta local nio foi a de avan~ar no sentido de aproveitar os acervos tecnolOgicos 
acumulados na etapa anterior, para snperar suas dificuldades, mas uma tentativa de 

efetivar uma reforma estrutural associada a abertura da economia. Mas, o :fracasso de 
sua instrumenta_viio no periodo 1976-1981 desembocou num processo de desarticulaya.o 

produtiva" (Kosakoff, 1995:96). 

H3. que se notar que a dotayio tecnol6gica estava defasada -diante das best practices e dos 

acervos tecnol6gicos dos paises lideres do processo de reestruturayao tecno-produtiva baseado na 

«pervasividade" das inovay5es eletrOnicas e da informatica. Tal defasagem na.o implicava que nio 

constituisse urna base ainda vigente de onde se pudesse lanyar uma nova fase de desenvolvimento 

"Durante o Ultimo periodo da lSI o crescimento da indUstria, as mudan~as de sua 
estrntura, e o aumento da produtividade indicam que se avan~ou ate a forma~io de urn 
sistema industrial. E razo3vel pensar que esse sistema poderia estar apto a se inserir nos 

mercados mundiais se continuasse resolvendo as limita~Oes do modelo dos setores e se 

ocorressem de fato as reconversOes e politicas tecnoiOg:icas e industriais necess3rias para 
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enfrentar a revolu(:io tecnolOgica dos anos oitenta" (Nochteff, 1994a:61). 

Outras tentativas de gerar preduy6es de maier contelldo tecnol6gico -eletr6nica, m<iquinas

ferramenta- acabaram sende dificultadas ou inviabilizadas pela pelitica econ6mica do perlodo (ver 

ponte 3.3.2.). 

4.2.1.1.2. Regulamenta(:Oes 

A atividade reguladora do periedo 1976-1982 levou a desmantelar o aparato de 

regulamentay6es acumulado durante o periedo substitutive. 

A Lei de Investimentos Estrangeiros (No. 21.382) de agosto de 1976 foi uma volta de 180 

graus para a orientayao politica da 1egislayae precedente, de crescentes restriy6es. Reduziu-se o 

montante de capital que de:finia o caniter nacional de uma ernpresa de 80% a maioria simples. Foram 

eliminados os limites para a saida de lucros e dividendos, apesar da instituiyao do impasto ao "lucre 

excessivo 11 (mais de 12% do capital registrado ). 0 capital poderia ser repatriado depois de tres anos. 

0 govemo manteve algum controle sabre a aprovayao, particularmente no registro de contratos. Os 

investimentos em defesa, serviyos pllblicos, meios de comunicayao, energia, educayao e bancos 

exigiam autorizayao previa. Estabeleceu-se a igualdade entre firmas nacionais e estrangeiras para 

incentives e promoy6es de investimento em areas geograficas determinadas e passou-se a considerar 

as relay6es entre matriz e filial como uma vinculayao entre entidades independentes. 

Par outro lado, as tarifas de importayao foram significativamente reduzidas, com uma queda 

da proteyao media calculada superior a 40 pontes percentuais. 

No periodo 1976-1978, de "recuperayao" de preyos da economia, comeyou-se a reduzir as 

taxas sabre importaryao -atraves do decreta 3008 de 1976 (Aspiazu, Khavisse e Basualdo, 1988). 

Apesar de sua forte baixa -cairam em media 40%, de 90 para 50%- nestes tres primeiros anos as 

importay5es nao aumentaram significativamente. Para B. Kosakoff (1995) este fen6meno, 

aparentemente contradit6rio, e expliccivel, de urn lado, pelos incrementos de competitividade 

acumulados durante a d6cada anterior, que determinaram a existencia de uma forte redundfulcia nas 

tarifas e, de outro, pela manutenrylio do cfunbio elevado. 

Durante o ano 1977, uma nova (a terceira) Lei de Transferencia de Tecnologia (No. 21.617) 

foi promulgada, que reverteu a tendencia das anteriores, ja que foi muito menos restritiva. Porem, 
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o controle de acordos de licenya e pagamentos ainda foi mantido. 0 Registro foi retirado da 6rbita 

do INTI e colocado sob o controle da subsecretaria do Minist6rio de IndUstria. 

A implementa~tfio, em 1977, da Reforrna Financeira e a promulga~tao da Lei de Entidades 

Financeiras liberou a taxa de juros e criou urn mecanisme totalmente distinto para a designac;.ao de 

cr6ditos. 

A partir de 1978, reforya-se notavelmente a tendencia de abertura, ao mesmo tempo que se 

altera a politica monetaria 

"entre 1976 e 1978 a economia operou com controle cambial, econornia semi-aberta, tarifas 

elevadas, alguns controles de pr~os e cambia :fixo e elevado, os tres anos subseqiientes 

foram de sinal contririo: economia aberta, letra de cfunbio pre fixada ('tablita'), atraso 

cambial, levantamento de algumas restriy5es para-tarifarias e liberayao de preyos" (Bisang 

eKosakoff, 1995:36). 

Nos anos seguintes, ay5es legislativas continuaram sendo apresentadas para "limpar" a 

regulamenta¢o dos residues da ISL Assim, em 1979, a legislayao sobre indice de nacionalizac;.ao da 

produc;.ao industrial foi alterada 

''Depois de muitos anos, o decreta 3317/79 dispOs uma reversao da tendencia de incrementar 

a integrac;.a:o nacional, aumentando entre 4 e I 0 pontes percentuais a proporc;.ao importavel 

(entre 1980 e 1983). Por este decreta se levantava tambem a proibic;.ao de importar motores 

a combustao intema" (Berlinsky, 1982a:2-4). 

Em 1980, foi sancionada a Lei No. 22.262, de "defesa da concorr6Icia". Em 1981, finalmente, foi 

promulgada uma nova (a quarta) Lei de Transferencia de Tecnologia (No. 22.426), descrita como 

"a mais liberal da America Latina" (Adler, 1987: 110-3). Esta lei eliminou efetivamente a maio ria das 

restric;.Oes que perrnaneceram na lei anterior (No. 21.617) (ver ponte 5.2.1.3.). 

A aplicac;.ao da politica monetarista tinha como objetivo igualar a taxa inflacioruiria intema 

com a externa, ajustando a taxa intema a taxa de desvalorizac;.ao do cambia. Esta se detenninava, por 

sua vez, com urn cronograma que fixava urn ritmo de desvalorizac;.ao continuamente decrescente no 

tempo. Em urn contexte de crescente abertura da econ-omia ao exterior (tanto no mercado de capital 

como no de bens ), seria necessaria a convergencia da taxa de juros e de inflac;.ao internas com as 

correspondentes internacionais. 

"Neste esquema de politica monetaria passiva, se supunha urn periodo de transi~ao 

determinado pela distinta velocidade de ajuste nos preyos dos produtos segundo se 
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comercializassem ou nao no mercado intemacional. Uma vez que se conseguisse a 

convergenci& ficaria estabelecido urn novo esquema de preyos relatives da economia. Par sua 

vez, em combinayao com a politica tarifaria, a designayao de recursos favoreceria o 

incremento da produtividade global, desapareceriam os setores menos eficientes e se 

desenvolveriam as atividades com vantagens comparativas em escala internacional" 

(Kosakoff, 1995:102). 

A evoluyao da taxa de juros interna foi altamente afetada por uma sobretaxa crescente motivada pela 

incerteza e par elevados custos da intennediayao financeira, favorecidos pela prOpria regulayao. 0 

encarecimento do cr6dito excedeu toda expectativa de rentabilidade produtiva. A taxa de cfunbio foi 

pre:fixada com uma previsao inflaciomiria menor a real, o que derivou em uma pennanente 

subvaloriza~ das divisas que acelerou urna onda de importay6es de produtos acabados. As P&MEs 

foram particularmente afetadas, ainda que, como se vera mais adiante, as repercuss5es desta mudanya 

nas condiy5es de regulayiio alcanyaram tal profundidade que chegaram a afetar tambem algumas 

transnacionais. 

Apesar de certo avanyo na desregulamentayao das proteyOes a produyao industrial, os 

subsidies outorgados pelo estado atraves da promoyiio industrial nao foram suspensos. 

" .. ainda que o incentive ao investimento registre antecedentes na hist6ria da politica 

industrial argentina, desde meados da decada de 70 converteu-se praticameute em urn 

mecanismo independente de toda considera.;io sobre politica industrial. Em virtude da 

lei que a regulamentava foram outorgados beneficios extraordimi.rios especialmente para 

grandes projetos de investimento destinados a explorayao de recursos naturais, com urn 

carater fortern.ente capital-intensive, e com urn importante incentive a incorporayao de hens 

de capital importados dado pe1a isen~ao de direitos de importa~ao" (Bezchinsky, 1991:95). 

Durante esse periodo, os incentives dados a indUstria para a fonnayao de capital e a operayio 

alcanyaram niveis de subsidio desconhecidos na hist6ria argentina (FMI, 1986). Mais de 80% destes 

subsidies foram cedidos a urn reduzido grupo de GGEE e se localizaram em indUstrias scale 

intensive, ligadas ou a recursos naturais ou a extemalidades capital-intensivas providas pelo estado 

(como a energia eletrica ou o g3.s) e emgeral a ambas. Os criterios da medida tambem se encontraram 

Ionge de uma leal concorrencia par recursos 

"Como em geral acontece [nas ditaduras militares] o poder de lobbying das grandes 

empresas aumenta enquanto se reduz o feed-back entre o estado e os demais atores 

sociais" (Nochteff, 1994a: nota 37). 
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A forma de concessao destes beneficios pennitiu a viabilidade de estrat6gias empresariais alheias ao 

investimento de risco, afetando seriamente, como se vera mais adiante, a racionalidade dos 

investimentos 

"A magnitude dos beneficios que outorgavam estes regimes, a que deve se so mar a falta nao 

somente de urn sistema de premios e castigos ( consistente com a falta de objetivos explicitos 

da politica) mas de minimos controles sabre a ex.ecuc;:ao dos projetos comprometidos, faziam 

desaparecer praticamente o risco de investimento, e deram Iugar a todo tipo de pritticas, 

tanto legais como ilegais, que tornaram este mecanisme irracional e com urn altissimo custo 

social" (Bezchinsky, 1991:95). 

A politica de incentive industrial estimulou a entrada de plantas de montagem e uma escassa 

integrac;:ao nacional. 0 fato de que nestas plantas se integrem partes eletr6nicas fabricadas no exterior 

com outras de menor complexidade tecnolOgica de produc;:ao nacional nao deve ser entendido como 

retrofitting ou technology blending. A existencia destas plantas parece nao ter implicado, per se, 

qualquer desenvolvimento inovativo local algum. 

A mudanc;:a de regulac;:Oes nao afetou a todos os atores econOmicos igualmente. De fato, 

alterou as condicOes objetivas de evoluc;:ao de distintos setores e empresas, fenOmeno que H. Nochteff 

(1994a) denomina dupla assimetria da abertura comercial Par urn lado, ao mesrno tempo que se 

valorizava 0 tipo de cambia, a taxa de dimbio efetiva de importayao (cfunbio mais tarifas, etc) 

diminuiu menos que o de exportac;:1io ( cfunbio nominal mais reembolsos, subsidies; e menos impastos, 

etc). Em outros tennos, a taxa efetiva para importac;:5es caiu menos que a de exportac;:6es, 

determinando uma primeira assimetria anti exportadora (CEPAL, 1992). Ern outre sentido, a 

protec;:io as atividades mais monop6licas e scale intensive, caiu muito menos ( e ate em alguns casas 

se manteve) que a dos seta res science based e specialized suppliers, detenninando uma segunda 

assimetria, desta vez entre setores. Cabe assinalar que isto explica a -e tambem 6 explicado pela

orienta.yao dos grandes grupos econ6micos para os setores scale intensive, especialmente os de bens 

intermediaries de usa difundido. As diferenc;;as no poder de lobbying permitem compreender assim 

certas diferenc;:as setoriais na concessao de subsidies. 

A assimetria na exposiyao a concorrencia externa dos distintos tipos de indUstria acentuou 

as perversidades do modelo anterior -que em parte tinham sido resolvidas no inicio da decada de 70-

ao piorar a competitividade das indUstrias mais afastadas das vantagens comparativas naturais e mais 
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dependentes da organizat;:ao social, produtiva, educativa, etc. A assimetria aparece tanto nas tarifas 

como nas protec6es nao tarifarias. Os setores scale intensive foram protegidos nao somente pela 

politica comercial, mas pela prOpria imperfeiyiio dos mercados, fator de protecao decisive neste 

periodo (Canitrot, 1982). 

Deste modo, aparece urn novo fenOmeno: dentro da politica de abertura de 1978-1982, os 

setores mais intensives em tecnologia foram relativamente prejudicados, enquanto aqueles intensives 

em escala -que aparecem como mais competitivos por terem melhorado sua posiyiio tanto no 

mercado interne como nas exportay5es- foram, na pnitica, favorecidos por diferentes formas, diretas 

e indiretas, de proteyao. 

Por outre lado, as sucessivas reformas na lei de transfenencia, imbuidas da racionalidade 

neochissica de livre acesso e transferencia de conhecimentos tecnol6gicos, tenderam explicitamente 

a favorecer a importayao de tecnologia incorporada e a aquisiyao no exterior e licenciamento da 

desincorporada. A importayao de tecnologia apareceu, no plano da produyao industrial, como o 

principal elemento para responder ao objetivo de "modernizayao da economia", explicitado pelo 

govemo. 

4.2.1.1.3. Atores dinimicos e estrategias empresariais 

4.2.1.1.3.1. Atores 

Os grupos econ6micos locais aparecem como o ator mais dinfunico do periodo. Estes grupos 

econOmicos existiram ate meados dos anos 70 como resultado de urn processo evolutivo que, na 

maioria dos cases, superava tres d6cadas de existencia. Empresas centrais e algumas sat61ites se 

articularam, em alguns cases, durante 0 periodo agro-exportador (anterior a decada de 30): empresas 

de alimentos, de transformayiio de mat6rias primas e comercializayao de graos, conectadas com os 

circuitos de comercio internacional. Em outros, a maioria, sua origem corresponde ainda a primeira 

fase do periodo substitutive (1930 a 1955), comeyando como pequenas firmas beneficiadas pelas 

regulamentay5es protecionistas pr6~industriais
19 . 

" ... quatro dos cinco conglomerados mais relevantes tern menos de 5 decadas de existencia e 

inicialmente comeyaram suas atividades com urn capital in:fimo. Alguns cases pontuais sao 

1
~ote-se, por outro lado, a incidencia das ope~es de RT na origem de alguns dos empreendimentos itticiais. 
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reveladores de seu 'caminho' de crescimento. Por exemplo, F. Macri, do grupo SOCMA, 

com~a em 1951 com uma pequena companhia construtora; enquanto que no caso da Arcor, 

o dono original possuia -na 6poca- uma pada.ria. Algo similar ocorre com os fundadores da 
COF AL -de autopeyas, Perez Companc- uma transportadora de petr6leo com navios 

montados com sucata dos Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial; ou Bridas 

-urn comerciante de ramos gerais de urn povo do interior de Santa F6, e Acindar- dois 

empresarios ligados a construyijo que, diante da ausencia de ferro redondo, decidem na 

d6cada de quarenta, iniciar sua produyao com sucata" (Bisang, 1996:402). 

A d6cada de 60 abriu novas possibilidades de integrayao de grupos econ6micos, a partir do fomento 

estatal ao desenvolvimento petrolifero e de algumas indUstrias de base (siderurgia, construy5es). 

Mas foi durante o periodo de abertura, em meados da d6cada de 70, que se expandiu e 

consolidou a presenya dos grupos econ6micos na economia local (Schvarzer, 1983; Aspiazu, 

Khavisse e Basualdo, 1988; Acevedo, Basualdo e Khavisse,1990), beneficiados por regimes de 

incentive, resetVas de mercado, novas condiyfies de regulay3.o de acesso a recursos (gis, pesca, etc.), 

facilidades de acesso a insumos-chave e aproveitamento dos beneficios derivados da possibilidade de 

endividamento externo e posterior estatiza<;:ao da divida externa privada. 

As condiyaes geradas tornaram pouco rent3.vel a pennanencia das filiais de transnacionais 

especializadas, as que primeiro reduzem e fecham depois suas produy5es na Argentina. As 

transnacionais diversificadas efou integradas, entretanto, adotam diferentes estrat6gias de expansao 

ou manutenyiio das posi¢es alcanyadas antes. (Aspiazu, Khavisse e Basualdo, 1988; Acevedo, 

Basualdo e Khavisse, 1990; Kosacoff e Aspiazu, 1989; Kosakoff, e Bezchinsky, 1993). As grandes 

empresas locais especializadas, que nao se diversificaram transfonnando-se em grupos econ6micos, 

tarnbem sofreram reduyOes ou foram absorvidas pelos grupos econOmicos. 

0 cemirio instil.vel foi particularrnente desfavoravel para as P&:MEs, que viram sua 

participayiio relativa fortemente reduzida (Kosaco:ff e Aspiazu, 1989; Yoguel e Gatto, 1989). 

"A crise e a estagna¢0 do setor industrial nacional nas d6cadas de setenta e oitenta afetaram 

de forma consideravel este processo de amadurecimento das P&MEs. Em um contexto 

macroeconOmico caracterizado pela incerteza, insta.bilidade e volatilidade, o objetivo 

empresarial b3.sico foi a sobrevivtncia" (Gatto e Yoguel, 1993:183). 

4.2.1.1.3.2. Estrategias 

Os desequihbrios macroecon6micos da Argentina nos anos 80, sintetizados na estagnayiio da 

produyiio, os desequilibrios externos e fiscais, a fragilidade financeira e o persistente processo 
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inflacioruirio, se articularam com urn cenario intemacional em transformayiio, determinando 

modificay5es profundas na estrutura industrial e no comportamento empresarial (Kosakoff, 1993a; 

Bonvecchi, 1993; Damill e outros, 1994, etc). 

0 capital disponivel foi seduzido por vantagens de curta prazo do circuito financeiro ou a 

importa~a:o de produtos acabados ou semi-acabados. A partir de meados dos anos 70, a reconversiio 

das empresas parece mais factivel em termos horizontais: mudanc;a de segmento, passagem ao 

circuito financeiro, mudan~a de setor; que em termos verticais (alterac;6es nos niveis de integrayiio 

da produyiio da firma) 

As empresas transnacionais tambem alteraram radicalmente suas estrategias. A participa~a:o 

das empresas multinacionais na produ~ao manufatureira domestica caiu de 31%, em 1973 para 27% 

em 1984 (Aspiazu e Kosakoff, 1989; Katz e Bercovich, 1993). Algumas filiais, especializadas 

(Phillips, General Motors, CitrOen, Olivetti, Peugeot, Ptizer, Chrysler), fecharam suas plantas 

produtivas ou se retiraram do pais, enquanto outras, mais diversificadas, reacomodaram seu 

funcionamento adaptando-se as novas condi~6es do mercado financeiro (Azpiazu, Khavisse e 

Basualdo 1988). Por outro lado, a expansiio da fronteira agropecuaria e energetica e a 

desregulamenta~o de alguns serviyos reforc;aram a vantagem de localiza~ao, constituindo uma 

importante motiva~o para o IED nesse sentido (Sourrouille et al, 1985, Katz e Kosakoff, 1989; 

Aspiazu, 1993). 

"Entre 1977 e 1989 o maior crescimento relative do IED se produziu em minera~ao, petr6leo 

e gils, entidades :financeiras e hotelaria. Dentro do setor manufatureiro, canalizou-se 

principalmente aos setores de alimentos, bebidas e tabaco e texteis" (Chudnovsky, LOpez e 

Porta, 1995:38). 

No periodo 1976-1983, as melhores oportunidades de lucro se localizaram na obtenc;iio de 

subsidies estatais e na atividade :financeira, tanto naquelas ligadas diretamente ao endividamento 

extemo (Basualdo, 1987), como nas associadas aos movimentos de portfolio (Dami11 e Fanelli, 1988). 

Os principais beneficiaries destas politicas foram alguns gru.pos econOrnicos locais. 

" .. nao e feliz afirmar que a a~ao estatal -direta como produtor ou indireta como 

planejador/executor de politicas- incidiu fortemente sabre a conformac;ao inicial dos 

conglomerados. As vias de influ.Sncia foram, quase com ex.clusividade, ferramentas de politica 

global e mesmo ate o inicio dos anos setenta, algumas de corte setorial e/ou regional." 

(Bisang, 1996:403) 
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A reposta racional ao crescirnento nulo e a alta instabilidade monetaria -que aumentaram os riscos 

e dificultaram, inclusive, a tomada de decis6es rotineiras (gerando altos custos de transa~t1io )- foi a 

diversificar;ao. Segundo esta racionalidade, os ativos se dirigiram aos niches em que era maier a 

possibilidade de dominic oligop6lico dos mercados (Aspiazu, Khavisse e Basualdo, 1988; Acevedo, 

Basualdo e Khavisse, 1990). Evidentemente, este movimento de diversi:ficaya:o dos investimentos teve 

como contrapartida uma maier concentrayao econOmica e urn debilitamento relative do estado em 

sua possibilidade de controle e arbitragem (Bisang, 1998). 

Frente a agilidade nos neg6cios, a dina.rruca inovativa destas firmas foi pouco signi:ficativa 

como mecanisme de acumulayao. Em outras palavras, estavam Ionge de desenvolver trajet6rias de 

tipo schumpeteriano. 

11 
••• nao parecem se verificar casas de empreendimentos de sucesso baseados em crescimentos 

explosives associados a desenvolvimentos tecnol6gicos pr6prios [ ... ] Esta atitude e 
compativel como perfil tecno-produtivo das principais atividades dos grupos. Na medida em 

que estes orientam suas operay6es para produ't5es primarias ou sustentadas par tecnologias 

maduras, esgotam-se as possibilidades de expans5es futuras nessa direyao [ ... ] Como 

contrapartida, nos 1SaltoS1 no crescimento dos grupos sempre esta presente alguma variac;ao 

(ou utilizayiio 'ad-hoc') da regulamenta,ao" (Bisang, 1996:404). 

Os empresirrios pequenos ou medics receberam urn "curse empirico" de finanyas, que os 

indu.ziu a observar sua condiy1io de outra perspectiva: se distanciar da produyao, observando, agora, 

a vantagem financeira de carla uma de suas operac;Oes. 

Os ideologemas nacionalistas tendem a desaparecer da racionalidade do empresariado durante 

este periodo, substituidos quase totalmente par constitui¢es ideol6gicas -talvez intemamente mais 

coerentes- de carciter liberal-consetVador (Squiglia, 1988). A evoluyao da formayao do empresariado 

local reflete, em contrapartida, urn deslocaroento da formac;ao tecnol6gica para conteU.dos 

econOmicos ou administrativos. 

As empresas que se propuseram a aproveitar as facilidades geradas pela reduc;ao das tarifas 

de importac;ao de 1979, investindo na adquisic;ao de mciquinas e equipamentos como objetivo de 

renovar sua capacidade tecno16gica, sofreram em seguida os problemas derivados da recessao do 

mercado interne. 

"A sobrevalorizac;ao do peso e a eliminayao de tarifas de importa<;ao levaram, durante 1979, 

a que urn nfunero considercivel de empresas se equipasse. Mas viuios meses mais tarde, essas 
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empresas se depararam com a contrayao do mercado domestico, que lhes impedia usar 

adequadamente esses equipamentos e recuperar o investimento de capital em urn tempo 

aceit<lveL Somam-se aqui a impossibilidade de recuperar o gasto em capital e a obsolescSncia 

tecnol6gica do equipamento por impossibilidade de reempregit-lo posteriormente" (Katz e 

Kosakofi; 1989:65). 

E possivel deduzir uma mudanya na agenda empresarial, situando os aspectos tecnol6gicos 

"duros" ern urn plano relativamente secunditrio. A nova agenda se ordena segundo estas prioridades: 

I') finanyas, 2') organizayiio, 3') condiv5es de contrataviio do trabalho, 4') produto. 

!!Nessas condi~Qes o niicleo tecnico decisivo da firma para operar no novo contexto 

operativo deixou de ser a capacidade industrial e tecnol6gica. As grandes firmas 

ajustaram seu comportamento para maximizar o aproveitamento da oportunidade mediante 

urn deslocamento do niicleo tecnico e do foco de aten~ii.o e de prioridades da firma da 

atividade industrial -e das atividades tecnoiOgicas associadas a ela- para a atividade 

financeira e de lobbying. Apenas este fator jli teria sido suficiente para que as politicas 

tecnol6gicas e industriais, que nunca haviam sido priorit<lrias na agenda do estado e dos 

grandes empresarios, fossem totalmente relegadas." (Nochteff, 1994a:60-1) 

A queda do investimento abaixo dos niveis necessaries para a reposiyiio de capital, e o fato 

de que praticarnente todo investimento fosse subsidiado (Aspiazu e Basualdo, 1987) confirmam este 

deslocamento, especialmente tendo-se em conta que as mesmas :firmas industriais que nao utilizavam 

nero :fundos pr6prios nero financiamento para investir em ativos fixes eram grandes detentoras de 

ativos monetcirios (Damill e Fanelli, 1988). 0 investimento pUblico, e em particular a atividade das 

empresas estatais, caiu tao aceleradamente quanta o privado. As empresas estatais, outrora motor 

de inovay6es tecnol6gicas, apenas realizaram gastos de manutenyao. Outre tanto ocorreu como IED 

industrial 

"0 investimento estrangeiro direto em produ~.io industrial tambem caiu de forma 

aguda durante os anos 80, retletindo menores lucros e baixas expectativas das firmas 
estrangeiras quanto ao futuro da economia argentina. Este padrao de conduta [ ... ] aparece 

associado a expansa:.o de atividades rentistas e oportunistas e com urn estado de depressao 

geral que permeia toda a estrutura produtiva" (Katz e Bercovich, 1993: 460). 

Durante este periodo e possivel registrar numerosos casas de simplifi.cayao do processo 

produtivo, motivada par urn downsizing das firmas (em particular, no caso das empresas 

especializadas, foram estas tanto P&:MEs como grandes firmas nacionais ou, ainda., filiais de 

transnacionais). As opera.c5es realizadas neste sentido pennitiram a algumas empresas se reajustarem 
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as novas condiy5es de mercado, por meio da poupanya de mao de obra e da reduyao da escala de 

produyiio e do mix de produtos. Este processo singular de downgrading tecnol6gico formou parte 

de uma estrategia defensiva, de sobrevivencia, dirigida a restringir a produyiio a alguns niches de 

mercado cojunturalmente protegidos (em geral, par vantagens compensat6rias). 

Parece desenhar-se assim urn circulo vicioso do "retrocesso tecnol6gico 11
: a escassez de 

capital prOprio para investimento em tecnologia induz a utilizayao defensiva de operay5es de R T, nao 

como mecanisme de aprendizagem, mas de reestruturac;ao regressiva da prodw;iio. Ao mesmo tempo, 

as facilidades para importar deslocaram a indUstria local de bens de capital. Isto se manifesta em 

falencias, diminuiyiio da qualidade e menor esforyo inovativo. Portanto, perda de mercados extern as 

e redw;iio da participac;ao nos internes. A menor acumulayao reinicia o ciclo de des-investimento. 

Frente ao processo de upgrading tecnol6gico registrado durante o periodo substitutive, que tendeu 

a aproximar a tecnologia utilizada as best practices internacionais, as racionalidades derivadas da 

nova regulamentayiio geraram urn processo contriuio20
, que Nochteff denomina "desajuste" au 

lldesmanche". 

11 
••• nesta fase a economia se ajustou exclusivamente a uma oportunidade financeira e ignorou 

todas as mudanyas tecnol6gicas e organizativas que conduziam a uma terceira revoluyao 

industrial. A rigor, pode-se dizer que se 1desajustou1 (ou se 1desmanchou1
) a essa revoluc;iio, 

ao menos no que se refere a estrutura produtiva e de comet-cia exterior" (Nochteff, I994a:59-

60). 

20 Apenas raras exce'f(jes parecem escapar a esta diruimica. Trata-se de casos beneficiados por regul.a¢es 
especificas, herdadas do periodo anterior. 0 exemplo mais claro neste sentido eo das empresas do setor sidenlrgico 
(Bisang, 1989). 
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4.2.2.2. 1982 a 1991: tentativas de estabiliza~io 

4.2.2.2.1. Polftica econOmica, comercial e industrial 

A mudan~a das autoridades dentro do regime rnilitar em mar~o de 1981 iniciou urn processo 

caracterizado pela ado~ao de medidas de curta prazo para solucionar os problemas mais urgentes dos 

setores produtivos, gerados pela politica monetarista restritiva anterior. No entanto, a estagnar;ao do 

setor industrial persistiu. A situa~ao critica da economia foi realimentada por desvaloriza~Oes 

permanentes da moeda e pela persistencia de taxas de juros elevadas. Sem constituir em nenhum 

momenta uma tentativa explicita de retorno a uma politica lSI, medidas como a desvaloriza~ao do 

c§.mbio e as restri~Oes its importa~Oes resultantes do enorme endividamento extemo geraram 

novamente coJ:1diy6es de prote~ao ao setor industrial. 

"0 ajuste do inicio dos anos oitenta fez a economia retornar de fato ao seu esquema 

substitutivo -controle do cfunbio, controle de pre~os e fechamento virtual da econornia para 

todos aqueles bens com possibilidades de produ~ao local." (Bisang e Kosakoff, 1995:36) 

Por outro lado, as sucessivas tentativas de ajuste levaram a economia argentina a urn estado de 

profunda crise, que condicionou o curso seguinte das tentativas de estabiliza~ao 

"0 ajuste e a estatiza~ao da divida extema, que foi sua consequencia, levaram a economia 

argentina a uma condi~ao de maxima vulnerabilidade determinada por urn enorme 

desequilibrio fiscal (que chegaria em 1983 a exceder 16% do PIB) e a ausencia de urn 

fmanciamento estavel. 0 efeito imediato foi agudizar a dependencia do F1\1I primeiro, e do 

Banco Mundial depois, como Unicos fornecedores de credito. 0 efeito imediato foi a 

hiperinfla9iio." (Canitrot, 1992:13) 

0 coeficiente de importa~6es da economia argentina retornou a niveis pr6ximos aos registrados 

durante a ISI (Kosakoff, 1995). Os efeitos da Guerra das :Malvinas, em meados de 1982, sobre o 

comercio intemacional argentino, refonyaram este perfil protecionista. Tais mudan~as na orientru;:iio 

da politica econOmica, mesmo sem conseguir reverter a caracteristica de abertura das novas 

regulamentay5es, implicaram na pr:itica em uma moder&¥3.0 na dinfunica de livre comercio. Deram 

lugar a urn periodo caracterizado por tentativas estabilizadoras destinadas a ajustar as vari3.veis 

macroecon6micas a nova situ~ao. 

A restaura~o da democracia, a partir de 1983, nao apresentou tendencias contrarias. As 

condi~es criticas da economia argentina depois de 1983 impossibilitaram a concretiza~ao de planes 

de reativayao industrial. 0 fracasso da politica monetarista e a crise da divida externa resultante, 
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geraram na decada de 80, condiy5es de instabilidade e incerteza macroecon6micas, com 

desequilibrios fiscais, no balanyo de pagarnentos e fra.gilizayao do sistema financeiro. A "estabilizayao 

da economia" nao apenas foi urn objetivo permanente, masse converteu em urn carninho inevitcivel 

a partir do conjunto de perturbay5es do fi.mcionamento da economia. Estas perturbay5es alcanyaram 

seu ponto mais critico nos epis6dios hiperinflacionarios gerados a partir de 1989 (Kosakoff, 1995). 

"No comeyo da decada de oitenta se somavam ao crescente peso da divida externa, a virtual 

desarticulayao de alguns setores industriais e urn notcivel desequilibrio no sistema financeiro 

privado, fates que, junto aos desequilibrios pU.blicos, marcavam o inicio de uma decada de 

ajuste no funbito de urn persistente e crescente processo inflacionario " (Bisang e Kosak:off, 

1995:36). 

Com o objetivo de estabilizar as condi~Oes macroeconOmicas, dais pianos foram adotados 

durante este periodo_ 0 primeiro, urn plano de shock de desindexa~ao da economia para cortar a 

infla~;ao (Plano Austral). Ao se esgotarem algumas das condi~;Oes criadas por este plano, 

implementou-se urn novo plano de ajuste (Plano Primavera). 0 peso da divida extema e o 

crescirnento do deficit quase-fiscal desestabilizaram ambos pianos. A partir dai procurou-se atrair 

capital estrangeiro, mediante acordos bilaterais com Ita.Iia e Espanha e a ativa~;ao da integrayao com 

o Brasil (mediante a operacionalizayao do Mercosul)_ 

Ao final do periodo (fevereiro de 1989), a re~ do d61ar foi abandonada, gerando-se uma 

disparada do catnbio e de urn processo hiperinflacioncirio sem precedentes. A crise alcanyou tal 

profundidade que levou a antecipar a sustituiyao presidencial. 

Ao Iongo desta fase, as variciveis :fundamentais da economia sofrerarn grande volatilidade por 

longos periodos. Consequentemente, os 'mecanismos de transmissao macro-micro' em desequilibrio 

operaram plenamente, atraves dos preyos, as quantidades e alteray5es na posiyao financeira dos 

agentes. (Fanelli e Frenkel, 1994) 

"Em finais dos anos 80 a estrutura da economia era o resultado acumulado de decis6es de 

posiy5es reais e financeiras assumidas em urn ambiente de alta incerteza e em urn contexte 

de mudanyas frequentes e abruptas nos preyos relatives. Por outre lado, a volatilidade dos 

pr~os relativos combinou--se com a volatilidade da demanda agregada e das condi.;Oes 

financeiras para determinar uma alta variincia na rentabilidade das atividades." 

(Damill, Fanelli e Frenkel, 1996:67-8) 

A busca de fortes excedentes de com6rcio exterior, a fun de equilibrar o balan~o de 
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pagamentos e atender aos compromissos da divida extema -a partir de desvalorizay6es da moeda 

local e reduyao do gasto interne- motivou o incremento das exportayOes, e, ao memo tempo, uma 

violenta reduyiio das importay6es e do investimento. Os desequilibrios rnacroecon6micos geraram 

tambem uma incerteza pennanente, que deteriorou as processes de investirnento21 e irnpulsionou uma 

'fuga de capitais'22 

"Tanto a taxa de poupanya como a de investimento cairam dramaticamente em relayao as 

registradas nos anos 60 e 70. Urn grau muito maier de incerteza macroecon6mica e 

volatilidade, junto a uma completa abertura do setor financeiro, explicam o fato de que o 

capital 'desapareceu' da Argentina durante o curse dos anos 80. A tendencia reduzida ao 

investimento local se reflete no baixo nivel de importay5es de m<iquinas e equipamentos que 

havia prevalecido ate anos recentes." (Katz e Kosakoff, 1989) 

Entre 1980 e 1990, os principais indicadores econ6micos refletiam o alto custo social do 

processo de ajuste. Apenas as exportay6es tiveram urn sinal positive com urn crescimento de 78% 

entre 1980 e 1990. 0 resto dos indicadores evidencia a profunda deteriorayao da economia. 0 PIB 

diminuiu 9,4%; o PIB industrial caiu 24%; o consume diminuiu 15,8%; as irnportay6es decresceram 

58,9%; o investimento caiu 70,1 %; a renda per capita reduziu em 25%. Por sua vez, a taxa de 

desocupayao aberta duplicou, o nivel de emprego industrial diminuiu em tomo de 30% e o salirrio 

media real industrial em 1990 encontrava-se 24% mais baixo que no inicio da decada. Em 

contrapartida, nota-se urn processo de concentrayao da renda, associado a uma maier regressividade 

em sua distribuiyao e a agudizayao das condiyOes de pobreza extrema. (Kosakoff, 1995) 

A comparayao dos indicadores de 1990 com os de 1970 mostra situayiio igualmente 

desfavor<ivel, em particular para a indUstria. Enquanto o nivel do PIB industrial em 1990 foi, em 

tennos absolutes, 11,?0/o inferior ao registrado em 1970 (retrocesso anual acumulativo da ordem de 

0,5%), paralelamente o PJB total (impulsado pelo setor prim.Ario e serviyos) cresceu ao redor de 16%. 

0 setor manufatureiro reduziu sua participayiio no PIB total de 28% em principios dos anos 70, a 

21A criseda divida extema de 1982 motivou uma red119ao abrupta do lED; a qual apenas com~ a se recuperar 
a partir de 1988, em fun93o dos programas de conversao da divida externa (Aspiazu, 1992). 

220 processo de fuga de capitais foi de tal magnitude que, de acordo com Morgan Guaranty Trust, em 1985 os 

depOsitos argentinas no exterior alcan93vam 50 bilhOes de d61ares, uma quantidade similar a cia divida externa 
(Calcagno, 1982). 

421 



pouco menos de 20% durante 1990 (Bisang e Kosakoff, 1995). 

"Em meados dos anos 70, a Argentina produzia ao redor de 350.000 autom6veis, 25.000 

mtiquinas-ferramenta e 60.000 tratores por ana. No momenta presente produz apenas 
150.000, 6.000 e 5.000 respectivamente, em :fabricas que mudaram significativamente sua 

organizayao produtiva, contetido importado, pniticas de sub-contratayao e absoryao de 
emprego. Contrariamente ao anterior, a produyao aumentou de 865 mil a 1,8 bilhao de 
toneladas de produtos petroquimicos e de 2,25 a 3,67 rnilh5es toneladas de ayo. Enquanto 
para o Oleo comestivel, a produyao cresceu de 630 mil toneladas em 1975-1977 para cerca 

de 2 milh5es de tone1adas em 1984-1986" (Katz e Bercovich, 1993:459). 

Durante a d&:ada de 80, o clima de instabilidade macroecon6mica apareceu no plano micro expresso 

numa queda do investimento real, que alcanyou 12,4% do PIB (Damill, Fanelli e Frenke~ 1996), 

afetando, ao mesmo tempo, os prazos dos contratos inter-finnas e do sistema financeiro. 

"Os contratos entre as firmas industriais e o mercado de trabalho se encurtaram e 

estavam sujeitos a negocia~Oes frequentes, em particular em cada oportunidade em que 

urn choque macroeconOmico alterava o set informativo dos agentes. Na irrea financeira, 
a demanda por ativos se dirigiu aos de muito curto prazo e na direyao de ativos extemos. 0 
sistema financeiro se contraiu, o credito se tomou escasso e caro e tenderam a desaparecer 
os mercados de financiamento do investimento." (Damill, Fanelli e Frenkel, 1996:68) 

Tanto H Nochteff (1991) como B. Kosakoff(1995) concordam que uma reestrutura~io 

regressiva caracterizou o periodo 1976-199023
. Para o segundo, o car8.ter regressive estci dado 

basicamente por dois elementos: o primeiro se refere a incapacidade da economia ter baseado sua 

reestrutura~ao industrial nos aspectos positives que se desenvolveram nas quatro decadas de 

substitui~ao de importay6es, durante as quais se acumularam conhecimentos, skills, capacidades 

t&nicas ingenieriles, equiparnentos, recursos humanos, bases empresariais, etc. 

0 segundo elemento se refere as transferf!ncias de rendas associadas ao processo de 

reestrutttra~o. A nova especializa~o e inser~ao externa resultante da indUstria argentina na:o se 

adequou a do~ao de fatores e a gerayao de vantagens competitivas dinamicas. A deteriorayio das 

politicas pUblicas sociais ( educa~ao, saUde, moradia, infra-estrutura, etc.), afetou a •eqiiidade' da 

sociedade, e por sua vez, a competitividade sistemica da economia. 

Os efeitos sisternicos de alguns dos processes de crescimento de Iongo prazo iniciados 

durante a Ultima fase da lSI se esgotararn durante este periodo. Ate o final dos anos oitenta, algumas 

23Tornou-se senso comum na Argentina referir-se aos anos 80 como "a detada perdida". 
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das atividades que incentivaram as mudanyas intemas e seus efeitos sobre o com6rcio exterior 

tenderam a se estabilizar. A incorporacffo de novas recursos naturais a economia local chegou a certo 

grau, e se completou, praticamente, a construyao e utilizayao de plantas produtivas de insumos 

intermedianos. (Bisang e Kosakoff, 1995). 

4.2.2.2.2. Regulamenta~Oes 

A profundidade e a extensa:o da crise gerada pela aplicayao da politica monetarista deu inicio 

a urn periodo de sucessivas tentativas para controlar a situayao. Em muitos casas tratou-se 

simplesmente da ado¢o de medidas de curta prazo para solucionar os problemas mais urgentes dos 

setores produtivos. Permanentes desvalorizayOes da moeda e a persistencia das taxas de juros 

elevadas geraram uma situayao dificil para a produyao industrial. Problemas constantes no balanyo 

de pagamentos, gerados pela volumosa divida extema induziram a revalorizayao do tipo de cfunbio 

e a restriyao das importay5es. Inaugurou-se urn periodo de forte restriyao externa e encerrou-se a 

fase de abertura comercial. Contudo, uma serie de exceyOes tambem incluidas nas regulamentay5es, 

provocaram uma situayao de grande dispersao segundo setores, regi5es, empresas e organismos 

" ... em uma econornia praticamente fechada, embora tanto a estrutura tarif3ria como as 

barreiras nio tarif8.rias eram 'perfuradas' por urn sistema igualmente amplo de 
excec;:Oes de natureza diversa. Aquelas de maier irnpacto eram as contempladas nos regimes 

promocionais tanto regionais como setoriais. Outras excey5es provinham de regimes que 

amparavam seletivamente determinadas empresas ou organismos." (Kosakoff, 1993a:41) 

Apesar destas regul3.96es terem novamente proporcionado condiy5es de proteyio ao setor 

industrial, nao conseguiram configurar urn contexte normative qualificcivel como lSI. (Kosak.off, 

1995) 

A insuficiencia dos distintos pacotes de medidas de ajuste econOmico implementados durante 

este periodo conduziu a uma sucessao de politicas que, por se diferenciarem entre si na proposta de 

soluy6es altemativas -correspondentes em muitos casas a distintas correntes de pensamento 

econOmico- acabaram con:figurando urn conglomerado de medidas contradit6rias. Isto aumentou a 

sensayao de instabilidade macroecon6rnica e a consequente incerteza 

" ... a economia local atravessou urn periodo de profundas transformay6es que teve como pano 

de fundo urn escasso crescimento e uma grande instabilidade macroeconOmica. Uma 

referfficia especial se aplica a extrema volatilidade das politicas pUblicas aplicadas no periodo 
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examinado: foi frequente a implementa~io de politicas marcadamente opostas em 

intervalos de tempo muito curtos, o que em alguns casos derivou em altera~Oes 

irreversiveis." (Bisang e Kosakoff, 1995:36) 

Al6m das medidas econOmicas descritas, alguns programas de estabilizat;ao foram implementados 

fundamentalmente com o objetivo de center a inflat;ao e assegurar urn horizonte de certeza para os 

atores econ6micos locais. Durante a Presidencia de RaUl Alfonsin dais programas foram aplicados: 

o Austral e o Primavera. 0 primeiro, de maior alcance, irnplicou uma mudant;a de unidade monetaria 

e uma tentativa de distribuiyao equitativa dos custos da desacelerayao inflaciomiria. 0 segundo 

constituiu, fundamentalmente, uma tentativa de assegurar as press5es sabre a taxa de c8.mbio que 

comeyavarn a desestabilizar novamente a moeda. Ja durante a presidencia de Carlos Menem, em 

1989, foi implementado o plano Bunge e Born. Todos estes programas, fracassados em seu objetivo 

de estabilizar a economia, traziam em comum a incorporayao de medidas dirigidas a gerar a) 

resultados superavitarios na balanya comercial, b) urn maior controle da demanda agregada nominal, 

c) uma correyao dos preyos relatives e d) uma sensayao de estabilidade no processo de formayao de 

expectativas. Em todos os casas, pode-se destacar a presenya de dificuldades para sustentar 

resultados fiscais compativeis com as possibilidades de financiarnento intemo, externo e monetiuio. 

A partir de 1988 implementou- se urn 'programa de capitalizayao da divida externa', que 

incluia uma primeira tentativa do 'programa de privatizay5es' (Fuchs, 1990) 

Ate 1991, a acumulat;io de fracassos e intensifica.yao da instabilidade, com cnses 

hiperinflacionarias cada vez mais agudas, desinvestimentos e estagn39ao da produyao industrial 

trouxe, como consequencia, o que B. Kosakoff(1995:105) denomina "uma crescente conscientizaya:o 

da necessidade de reformas estruturais". Ou, em outras palavras, uma alterayiio do horizonte do 

'desejcivel' e do 'possivel'. 

Durante este periodo, a politica de estimulo industrial continuou sendo aplicada, atraves de 

subsidies e iseny5es. A politica de incentive continuou com a caracteristica de subsidio a fonnayiio 

de capital, j3. aplicada no periodo anterior de abertura. Isto alcan~ou enormes propory5es em funyiio 

da dnistica reduy§.o dos investimentos, 

" ... no contexte de queda dos investimentos que se produziu desde o comeyo da d6cada de 

80, foi se generalizando entre as empresas privadas a conduta de investir apenas na 

medida em que se pudesse contar com subsidios do Estado, a tal ponte que, segundo as 
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estatisticas do FW, em meados da dOCada nio havia no pais qualquer investimento novo 

que nio estivesse subsidiado pelo Estado." (Bezchinsky, 1991 :95) 

Como contrapartida desta politica, consolidou-se o lobbying (Nochtteff, 1994 a e b) como urn 

mecanisme de tomada de decis5es 

"Do ponte de vista da alocayao de recursos, este mecanisme contribuiu para financiar uma 

nova etapa de substitui~tao de import~Oes, com base em criterios que nio tinham rela~iio 

com a efici@ncia mas com o poder de lobby das empresas privadas que buscavam ter 

acesso a beneficios. Do ponte de vista dos atores do processo de acumulayao, serviu para 

financiar o crescimento e a consolidayao dos grupos econOmicos locais." (Bezchinsky, 

1991:95) 

4.2.2.2.3. Atores dinimicos e estrategias empresariais 

4.2.2.2.3.1. Atores 

Durante este periodo, concomitante ao debilitamento do estado como regulador da economia, 

expandiu-se ainda mais a presenya dos grupos econOmicos, que adquiriram uma influencia central 

sabre o funcionamento da economia local. Ante a retirada ou o debilitamento das empresas 

transnacionais e o menor dinarnismo das empresas pU.blicas, os grandes grupos econ6micos cresceram 

com base numa mistura de articulayao diferenciada com o setor pUblico e de respostas end6genas 

frente as falhas de mercado associadas ao risco macroeconOmico vigente (Acevedo, Basualdo e 

Khavisse, 1990). 

"Diferente do que ocorreu no perfodo anterior -onde as organizay6es operavam reativamente 

frente a urn determinado contexte dado pelo Estado- oeste momento agem proativamente 

so bre determinadas condi~Oes do entomo econOmico e de regula~iies." (Bisang, 

1998:172) 

0 IED durante o periodo foi escasso. De fato, os investimentos dos grupos econ6micos 

avam;aram, mediante diferentes fonnas de contratacao, sabre algumas empresas manufatureiras, antes 

filiais de transnacionais. 0 setor automobilistico constitui urn exemplo paradigmitico neste sentido 

(Azpiazu, Khavisse e Basualdo, 1988; Acevedo, Basualdo e Khavisse, 1990). 

As restriyOes fi.nanceiras do estado geraram uma estagnayao das empresas pUblicas, que 

paralisaram nao apenas seus pianos de expansao mas tambem seus gastos de manutenya.o (Bisang e 

Kosakoff, 1995). A situayao impacta particularmente sobre as P&Mes, provocando urn retrocesso 

da participay&o do setor na economia local (Yoguel e Gatto, 1989; Gatto, 1994). Durante este 
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periodo foram fechadas muitas firmas P&:l\1Es de longa trajet6ria. Apesar de tambem se observar o 

nascimento de muitos novas empreendimentos, isso nao chega a compensar qualitativamente as 

baixas produzidas. 

"As firmas que 'entram' apresentam niveis de produtividade inferiores aos que 

registram as firmas que 'saem' do setor industrial, fen6meno que pOe em evidSncia o 
processo de involuyao produtiva que foi registrado no tecido industrial do pais" (Gatto e 

Yoguel, 1993:205) 

4.2.2.2.3.2. Estrategias 

A alta incerteza econ6mica e :financeira do periodo implicou uma transferencia das atividades 

econ6micas para o curta prazo, tomando indesejciveis as estrategias de Iongo prazo, e, em particular, 

as que conduzissem a uma imobilizavao do capital ou a investimentos produtivos de risco. 

"A preferencia pela flexibilidade se generalizou como caracteristica do comportamento dos 

agentes econ6micos. Os projetos de investimentos realizados eram geralmente aqueJes 

com rentabilidade garantida e curto periodo de recupera<:io do capital. Isto alimentou 
a queda do investimento agregado e a deteriora9ao da infraestrutura. Tambem tendeu a 
empobrecer a base produtiva, porque as atividades de alto risco associadas a mudanya 

tecnol6gica e a inova9ao eram as mais penalizadas." (Damill, Fanelli e Frenkel, 1996:68) 

Durante este periodo consolidam-se algumas das tendCncias registradas no empresariado local 

durante a etapa anterior. Por urn lado, as firmas transnacionais redefinem suas estrategias em perfis 

conservadores ou francamente recessives (Bezchinsky e Kosakoff, 1994) e consolidam-se os grupos 

econOmicos de capital local como atores relevantes, especialmente nas atividades mais dinfunicas 

(Acevedo, Basualdo eKhavisse,1990; Bisang, 1994). Iniciativas estatais ambiciosas, que implicavam 

investimentos pUblicos, tais como o plano nuclear ou a constituiyao de urn "p6lo de informatica" 

(Adler, 1987; SECyT, 1989), sofreram drasticas revis5es que significaram, na pnitica, sua desativa9iio 

parcial ou total. 

As alteray6es nao se restringiram ao plano quantitativa. Em contraste ao panorama 

relativamente homogfuteo observil.vel na indUstria durante o periodo substitutive, durante os anos 80 

consolidou-se uma tendencia a heterogeneiza(:io, que continua ate o atual momenta. Alguns setores, 

sobreviventes do periodo 1976-1982, mantiveram o nivel tecnol6gico alcan9ado durante a decada 

de 70 (nestas empresas as opera96es tecnol6gicas se restringiram, praticamente, a manuten9ao de 

mciquinas obsoleta). Outros sofreram profundas recess5es, ajustes e desinvestimentos que 
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significaram regress6es ainda maiores: 

" ... a generalidade da indUstria argentina apresenta urn quadro heterogeneo das pr8.ticas 

que vio desde as quase prt-industriais ate variadas formas que se ajustam ao 

taylorismo, fordismo e pautas mais adequadas 3s modalidades modernas de 

organizaciio da produ!j:io e do trabalho [ ... ] apenas uma proporyao rnuito inferior a 10% 

das nuiquinas e equipamentos instalados na indUstria tern no momenta [1992] menos de dez 

anos, e para bern menos da metade a ida de oscila entre 10 e 15 anos. Outros ccllculos 

estabelecem que mais de 85% dos bens de capital foram instalados hit mais de 5 anos e rnais 

de 65% h3. mais de dez. Logo, nio e arriscado afirmar que uma elevadissima proporlj:io 

do equipamento industrial produtivo na Argentina esteja fisica, tecnica e/ou 

economicamente obsoleto [ ... ] sabre urn total de cerca de 100.000 estabelecimentos em 

funcionamento registrados como industriais, 65% sao microempresas, ou de categoria semi

industrial serni-artesanal. Sao aqueles que ocupam 5 pes so as e menos, mas [ ... ] que absorvem 

menos de 5% de todo o conjunto industrial e contribuem com muito menos de 5% do valor 

de produ9iio (talvez a metade dessa cifra)." (Dorfinan, 1992: 81-6) 

A mudan~ta fundamental no setor manufatureiro, registrado durante os anos 80, foi o 

deslocamento de algumas produ~t5es de bens finais que haviam se constituido, durante o periodo lSI, 

como dinamizadoras da produ~tao industrial. A metal-mecanica e as manufaturas texteis perderam 

irnportancia para as produyOes quimicas e petroquimicas e as indUstrias metalicas b!l.sicas e de alguns 

alimentos (Bisang e Kosakoff, 1995). 

" ... os setores que agora experimentam urn nipido crescimento sio setores industriais 

que operam com comnwdities ou quase-commodities e onde a engenharia de desenho e 

organiza\:a:o e metodos de produvao -tao essencial na area metal mecinica e na produ~tao de 

hens de capital- tern urn papel muito menos importante." (Katz e Kosakoff, 1989:63) 

0 padriio de distribuiyao do lED entre os setores tambem se alterou significativamente, a favor dos 

serviyos e contra a produc;ao manufatureira. 

"Entre 1977 e 1989 o maier crescimento relative do lED se produziu nos setores de 

'minerac;ao, petr61eo e gcis', 'entidades financeiras' e 'hoteis e restaurantes'. Entretanto 

diminuem drasticamente os investimentos no setor manufatureiro, levando inclusive ao 
fechamento de filiais de vfuias importantes ET, em particular no set or automobilistico. Estes 

fluxes menores de investimento das atividades industriais se canalizaram principalmente para 

o setor de alimentos, bebidas, tabaco e texteis." (Chudnovsky e Lopez, 1998: 80) 

Aimplementayao dos programas de capitaliza~tao da divida externa de 1988 explica o inicio 

de urn ciclo de recuperayao do IED, paralisado desde 1982, cujos principais destines foram os setores 

de alimentos, automobilistico e quimico (Fuchs, 1990). 
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Mesmo sem terem sido gerados novas empregos24 e os niveis de investimento do periodo 

terem sido menores que a amortiza¢o de capital do periodo, seria incorreto considerar que, no inicio 

dos anos 90, o setor manufatureiro se encontrava estagnado e deteriorado de fonna homogenea. 

Alguns setores e, em particular, algumas empresas, melhoraram significativarnente suas posi~6es, 

configurando-se, entao, urn panorama que B. Kosakoff define como de crescente heterogeneidade25 

" ... o caniter de 'crescente heterogeneidade', est<i detenninado pelo desempenho muito 

diferenciado a nivel setorial e em particular a nivel empresarial. A estagna~ao agregada se 

descompOe em desmantelamento, atraso e redu~ao de muitas firmas e, de forma 

complementar, no deseovolvimento de outras empresas que crescem e modernizam suas 
estruturas produtivas." (Kosakoff, 1995.1 06) 

Neste contexte, produziu-se o ingresso no sistema produtivo de uma serie de atividades que 

contribuirarn para modificar a dotayio de recursos naturais. Par sua relevfulcia, se destacam: a) a 

incorporayao massiva do gas como recurso energetico e insumo industrial; b) a intensificayao da 

explorayao das reservas icticolas, florestais, petroliferas; e c) a incorpora~ao de cultivos ( e tecnicas) 

pouco desenvolvidos previarnente no contexte local (como a soja e seus derivados) (Bisang e 

Kosakoff, 1995). 

0 desempenho dos grupos econ6micos locais nestes setores foi fundamental. A maioria dos 

grupos efetuou investimentos em suas plantas produtivas -mediante importay6es de equiparnentos 

e adquisiy()es de plantas turn key- que os aproximaram, em alguns casas, aos padrOes intemacionais. 

" ... tudo indica que a expansiio dos anos oitenta se baseou na importayao de tecnologia -

seletiva em muitos casas e escolhida com base em experiSncias anteriores- a partir da qual se 

inicia urn processo -em alguns casas com apoio de institui~6es pllblicas26
- de mudanyas 

menores que permitiram nao apenas operar eficientemente a planta mas tarnbem melhorar os 

rendimentos st<indares." (Bisang, 1996:447) 

0 desenvolvimento dos setores e empresas mais dinfun.icos nao chegou a conformar urn novo 

24 
As pesquisas do lnstituto Nacional de Esta.tistica e Censo (INDEC), sabre emprego no setor manufatureiro, 

registravam ao final dos anos 80 uma red119ao da ordem de 30% em relay§.o aos valores de 1970. 

25
0utros trabalhos fazem meny3.o da crescente heterogeneidade como uma caracteristica dominante da dinfunica 

tecno-econOmica p6s-1976, por exemplo: Katz e K.osakoff (1989); Bisang e Kosakoff (1995). 

26
0 caso de refetencia neste sentido e o que vincula o PLAPIQUI com o POlo Petroquimico Bahia Blanca, j<i 

mencionado no ponto 3.4.2.6.1. 
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padriio de crescirnento, generalinivel para o conjunto da econornia argentina Ao contririo, urn 

aspecto derivado desta heterogeneidade foi a exisN!ncia de setores ou empresas dinam.icas 

relativarnente isoladas em urn contexte crescentemente desarticulado. Entre outras coisas, esta 

crescente desarticula~;iio inter e intra-setorial implicou em urn ponto de bifurcayiio das trajet6rias 

s6cio-t6cnicas das firmas e setores, e constituiu urn fator inibidor para a apariyiio de fen6rnenos de 

learning by interacting (como descrito no ponto 3.3.5) 

As P&MEs foram particulannente afetadas. A excessiva integrayao vertical dos processes, 

a escassa lineariza.yiio da produc;ao e a elevada diversificayao do mix forarn trayos predominantes da 

organiza.yiio das P&MES na Argentina desde suas origens. Em urn contexte de taxas de investimento 

muito baixas, que em geral niio cobriam o nivel de amortizayiio dos equipamentos existentes, estas 

caracteristicas se potencializaram_ A turbulencia econ6mica vigente nos anos 80 elevou 

consideravelmente os custos de coordenayiio e favoreceu as tendencias, jli existentes, de integrayiio 

vertical e de des-especializayiio produtiva. Par sua vez, a aurnento do grau de diversificayiio dos 

produtos produziu urn agravamento dos problemas de escala previamente existentes. (Gatto e 

Yogue1, 1993, Yogue1, 1998) 

4.2.3. 1991-1995: a segunda abertura econOmica 

4.2.3.1. Politica econOmica, comercial e industrial 

0 primeiro periodo da administrayao Menem registra urna tentativa de "pacta estrategico" 

com urn grupo econ6mico locaL Apesar de o acordo nao ter durado muito, foi significative par 

constituir a primeira experiencia de participayao explicita de urn grupo econ6mico no Minist6rio de 

Econornia. Tern inicio urn acelerado programa de privatizay5es, que permite trocar bOnus da divida 

externa, diminuindo o peso relative da mesma, e, ao mesmo tempo, busca incorporar divisas mediante 

investimentos estrangeiros diretos (IE-D). Simultaneamente, foram reduzidas as barreiras tarifirrias, 

provocando urn boom de importay5es. 

Houve novamente urn epis6dio hiperin.flacionario no inicio de 1991, que levou a 

implementayao de urn novo programa de estabilizac;io. Em fins de maryo de 1991, o Congresso 

Nacional sancionou a Lei de Convertrbilidade, que foi o ponte de partida de urn programa de politica 

econ6mica cujo objetivo nao se restringiu a estabilizayiio, mas procurava gerar urn processo de 
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reforma estruturaL 0 programa se fundamentou na fixayao da paridade de c3mbio nominal por lei ( o 

que apenas poderia ser modificado por igual procedimento). 0 Banco Central foi obrigado a garantir 

a base monetaria com reservas suficientes, em urn contexte de total eliminayao de restriy5es aos 

movimentos de divisas. Lirnitou-se a ernissao de moeda aos resultados positives do balanyo de 

pagamentos. A politica de rendas procurou eliminar a inf:rcia do processo inflacionario mediante a 

proibiyao legal de indexar contratos e permitir aumentos salariais apenas fundamentados em aumentos 

de produtividade. 

Diversos autores concordam em atribuir ao programa urn poder de reestruturayao da 

economia local (Chudnovsky, 1991; Katz e Stumpo, 1996; Katz e Kosakoff, 1989; Aspiazu e 

Nochteff, 1994; Bisang e Kosakoff, 1993a; Schvarzer, 1992, etc.), que, para alguns, implicaria o 

estabelecimento de urn novo modele de acumulayao a partir da materializayao de urn processo de 

caniter irreversiveL Tn~s exemplos perrnitem apreciar o escopo desta Ultima afirmayiio: 

"Tendo como pano de fundo urn ordenamento das contas :fiscais e urn clima de estabilidade 

e reativacao econ6mica inf:dita no ceruirio argentino das Ultimas df:cadas, tudo indica que 

estas mudam;as tendem a delinear urn novo modo de funcionamento da economia 

argentina e de sua inser(:io internacional." (Bisang e Kosakoff, 1995:52) 

" .. o avan(:o em algumas reformas estruturais est:i determinando uma quebra 

irreversivel no funcionamento da economia. Entre elas se destacam: a acelerada 

privati~ao das empresas pUblicas, o processo de abertura da economia, a progressiva 

integra¢0 comercial do Mercosul, o equilibria das contas pUblicas a partir do cumprimento 

do oryamento, a notavel melhora na adm.inistra~o do sistema tributario nacional, a 

consoliday[o e reestruturayOO da divida pUblica intema e extema e o avanco na desregulayao 

de alguns mercados." (Kosakoff, 1995:109) 

"No come~;o dos anos noventa, a anal.ise da estrutura e do comportamento da economia 

argentina, e em especial de seu setor manufatureiro, revela a presenya de profundas 

transformay5es que tendem a delinear urn novo modelo de acumula(:io e distribui~o da 

riqueza (Bisang, 1996:22) 

Grosso modo, essas alteray5es -que incluiram desde a estrutura da produ~o ate a inser~o 

externa das firrnas- podem ser consideradas como o resultado simult§neo de duas tendencias: as 

transformay5es ocorridas a nivel intemacional e a dinfunica e limitru;5es pr6prias que, a nivellocal, 

foram delineadas durante o modele substitutive (Bisang, 1996). A implementaya:o do Plano de 

Convertibilidade deu lugar a urn processo auto-organizado, que aprofundou alguns aspectos e 
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destacou outros, conferindo as mudan~ que ji se projetavam ao Iongo dos anos oitenta uma dire~iio 

mais definida . 

Uma vez mais, as modi:fica~6es na regula~a:o adquiriram o caniter de politicas de shock: "A 

estrat6gia comercial do govemo foi a abertura de shock" (Gerchunoff e Machinea, 1995:82). A 

desregula~iio dos mercados e a abertura da economia a concorrSncia extema, a privatiza~iio de 

empresas pU.blicas e a capitaliza~lio da divida extema constituiram aspectos centrais de uma nova 

politica industrial, de cariter implicito (Katz e Bercovich, 1993). De fato, a partir da ado~ao do 

programa de Convertibilidade, o govemo niio apresentou nenhuma politica produtiva explicita, 

limitando-se a regular o comportamento de alguns setores pontuais (por ex.: autom6veis, produ~ao 

a.yucareira). 

0 cheque de estabiliza~iio produzido a partir de abril de 1991 pela implementa~ao do Plano 

de Convertibilidade incentivou urn forte aumento da demanda intema, que "se concentrou 

principalmente sobre os bens de consume durivel e de consume de rnassa." {Chudnovsky, L6pez e 

Porta, 1995:38). A abertura comercial, aprofundada pela evolu~lio da taxa de cfunbio, favoreceu a 

iroporta~iio (tanto de insumos como de produtos finais) para satisfazer este aumento da demanda, 

incorrendo em fortes deficits da balan~a comercial. 

Os principais objetivos que guiaram a politica para lED foram a expansao do mercado 

dom6stico de capitais, o aumento do nivel da poupanya extema e a oferta de divisas (Fanelli e 

Frenkel, 1996). Atraves disso, eliminou-se praticamente qualquer restriyao a entrada e a aplicayao 

de capital externo e seu tratamento equiparou-se ao dado ao capital dom6stico.(Chudnovsky, LOpez 

e Porta, 1995) 

0 papel do estado na economia foi radicalmente redefinido, transferindo-se completamente 

suas atividades produtivas -tanto na indUstria como nas produy5es de serviyos- para a iniciativa 

privada. 

" .. o setor pUblico industrial, que nos anos de auge superou I 0-12% do produto brute 

industrial, foi destruido rapidamente" (Dorfman, 1992:81). 

Neste senti do, pode se afirmar que o Plano de Convertibilidade signi:ficou a implementayiio das 
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recomenday5es do Consenso de Washington (Chudnovsky, 1997)27
. 

"0 processo seguiu em geral as recomenday5es do chamado Consenso de Washington, que 

favoreceram uma crescente desregulamenta~o dos mercados e a redu~io do papel do 

setor pUblico na economia." (Damill, Fanelli e Frenkel, 1996) 

De modo geral, foram transferidos ao setor privado ativos avaliados em pouco mais de 20 bilhOes de 

d6lares (Ministerio de Economia, 1993; Gerchunoff e Canovas, 1992; Gerchunoff, 1993). Apesar de 

seu impacto fiscal de curta prazo, o fen6meno incide sabre outros dais aspectos: a) implicou a 

transferencia para o setor privado do controle de algumas areas estrat6gicas (como energia e 

telecomunicay6es), e b) consolidou os grupos econ6micos como atores essenciais, nesta oportunidade 

com formas associativas ineditas com capitais ex:temos (Bisang e Kosakoff, 1995) 

Neste contexte de mudanyas, a Argentina conseguiu estabelecer altas taxas de crescimento 

econ6mico, quase 9% em media em 1991-1992 e 6% em media em 1993-199428
. Para o conjunto do 

periodo 1991-1994, o crescimento acumulado real foi estimado em 33% do produto global, 40% da 

produyao industrial, 37% do consume e 120% do investimento. Este desempenho implicou numa 

ruptura da tend&lcia recessiva anterior (entre os anos 1987 e 1989 a produyao industrial registrou 

uma queda de 12%), ao apresentar 54 meses consecutivos de reativayiio produtiva. A entrada de 

capitais, cerca de 44 bilh5es de d6lares no mesmo periodo, financiou esta expans1io. 0 aumento do 

investimento permitiu que, ap6s urn quase ininterrupto declinio nos anos '80, a taxa de investimento 

sabre o PIB se recuperasse do nivel minima de 14% de 1990 ate alcanyar 20% em 1994, medida em 

valores correntes. 

Por6m, e de notar que esta cifra foi inferior iL media da participayiio do Investimento Bruto 

Intemo sabre o PIB na decada de 1970 (25,9%) (Bustos, 1995). Outro tanto surge ao analisar as 

27Damill, Fanelli e Frenkel (1996) assinalam duas divergencias no Plano respeito das recomencia¢es do Consenso. 

Este preconiza a) uma sequencia onde a estabiliza9:Io deve anteceder a liberalizayao do comercio exterior, e b) a 

necessidade de considerar novas desequih'brios macroeconOmicos derivados das pr6prias refonnas. A sequencia das 

politicas implementadas efetivamente na:o respeitou a sequ!ncia recomendada nem procurou evitar os novas 

desequilibrios. 

28 Argentina e Chile juntos mais que duplicaram a media regional, alcanyando o nivel da Asia Oriental (superior 

a6%). 
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resultados entre os censos29 para o periodo 1986-1993: o valor brute da produyao aumentou, a 

prer;os de 1986, 4,3%, mas o valor agregado se reduziu em 12,6%, num momenta em que a 

quanti dade de estabelecimentos caia 10%. 

Gerou-se uma not<lvel mudanya nos preyos relatives, que favoreceram de maneira diferenciada 

distintos setores industriais. Em particular, favoreceram os bens nao comercializiveis, com uma 

evoluyao contnlria nas distintas atividades: os servir;os e outras atividades niio cornercializliveis 

lideraram o crescimento; dentro da produyiio de bens, a agricultura e a mineraya:o foram os setores 

menos dinfunicos (segundo cifras do BCRA, 1993). Este desenvolvimento setorial e explicavel pela 

incidSncia do lED nos serviyos privatizados: cerca de 70% do lED que ingressou desde 1990 se 

destinou a compra de ativos pUblicos e a posteriores investirnentos nessas areas30 (Chudnovsky, 

Lopez e Porta, 1995). 

No setor industrial, ocorreram significativas mudanyas a partir do Plano de Convertibilidade. 

A recuperayiio do nivel de atividade foi urn dos elementos globais que sobressaiu. 

"Em 1991, houve crescimento de 11,90/o, em 1992 de 7,3%, e 4,5% em 1993 [ ... ] Este 

crescimento foi gerado par comportamentos muito dispares a nivel setorial: 5 setores 

explicarn aproximadamente 75% do incremento fabril desde o inicio do Plano de 

Convertibilidade. 0 mais importante deles e o setor automobilistico, que responde par 3 8,2% 

do incremento media, seguido de cozinhas, aquecedores e termotanques com 12,2%; petr6leo 

11,8%; geladeiras e lava-roupas e cimento 6,3%. Trbs destes segmentos correspondem a bens 

de consume durciveis." (Kosako:ff, 1995:110) 

Apesar do significative crescimento do produto industrial, este aumento deve ser relativizado 

ao comparar a dinfunica atual com a correspondente ao periodo substitutivo31 

11 0 setor manufatureiro cresceu a urn ritmo levemente superior ao do produto total, mas 

29Segundo dados do INDEC (Censo Nacional EconOmico '94. Avanco de resultados. Inform.es Nos. 1, 2 e 3. Buenos 

Aires, dezembro de 1995) 

3 ~ de 60% do investiroent.o nos setores privatizados e de origem externa, destacando-se OS fluxos provenientes 

dos Estados Unidos, Espanha, 1tilia, Chile, F~ Canada e Gm-Bretanha, os que tendem a se concentrar em servi90s 

n.iio transacioruiveis mais que em empresas extrativas ou produtivas. 

31J. Schvarzer (1997) problematiza a existencia de um 'salto' positive em todos os indicadores. 0 nllcleo de sua 

ar~ esta na afirma'tiio de que se trata apenas de uma recupeJ"a'tiiO dos niveis hist6ricos, alcanc;ados durante 

o periodo substitutivo. A grandeza das cifras se deveria ao efeito de contrastar os indicadores da abertura como piso 

hist6rico recente, alcancado na decada de 80. 0 salto no produto, em particular, seria explicado pela utilizacao da 

capacidade ociosa previamente acumulada. 
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ainda assim, em tennos fisicos, seus niveis nio superam os dois melhores registros das 

dfcadas passadas. Em outras palavras, na indUstria o acelerado crescimento aparece mais 

como uma recupera~io da tendencia de Iongo prazo que como urn 'salto' na din3.mica 

anterior." (Bisang e Kosakoff, 1995:54) 

0 dinarnismo destas atividades deve ser cuidadosamente avaliado em rala~ao ao do passado 

recente. Por urn lado, varias destas atividades estavam caracterizadas por demandas insatisfeitas da 

d6cada precedente. Por outre, estes dinamismos produtivos estao sustentados por fun~Oes de 

produyiio claramente distintas daquelas ocorridas nos anos 80. 

"Os processes de abertura tendem a modificar os niveis de integrayiio da produyiio local. Em 

muitos cases, este processo conduz a substituiyiio de produ~Oes integradas por esquemas 

prOximos da montagem de partes e componentes importados, com o qual variam 

consideravelmente os efeitos do dinamismo registrado nestas produy5es sabre o resto da 

atividade econ6rnica (Kosakoff, 1994) 

V arias das produy6es que na d6cada de 80 se destacararn par seu crescimento no mercado 

dom6stico e nas exportayOes (indUstrias papeleira, petroquimica e sidenlrgica), sofreram profundas 

reduyOes como efeito de fatores end6genos (modificay5es nas regularnentay5es, desarticulayiio das 

demandas domesticas, etc.) ou ex6genos (mudanyas nas condiy5es dos mercados internacionais). 

Outras, como texteis e bens de capital, que j3. vinham declinando nos anos 80, foram ainda mais 

desfavorecidas. 

" ... a produc;ao de varios insumos intermediarios, em particular das indUstrias siderUrgicas e 

petroquimicas [ ... ] enfrentaram s6i.as restriyOes em 1991 e 1992 pela concorrencia de 

produtos importados e dos mercados de exportayao com preyos deprirnidos [ ... ] Segmentos 

da indUstria textil e de hens de capital reduziram consideravelmente seus volumes de 

produyiio. Assim, par exemplo, segundo os dados de FIEL, em julho de 1994 a produ~io 

de hens de capital foi inferior em 74% aos valores de 1984" (Kosakoff, 1995:110). 

Finalmente, ao colocar as cifras em termos relatives populacionais, o crescimento da produyiio 

desaparece. 

"Ao comparar o nivel alcanyado em 1994 como de 1980, ve-se que o incremento acumulado 

nao alcanya 14%; isto e, uma taxa anual acwnulativa de crescimento de apenas 0,9%. Tendo

seem conta que a populayao cresceu a urn ritmo anual de 1,5% entre 1980 e 1994, conclui-se 

que o PIB industrial por habitante declinou na razao de 0,6% por ano" (Bisang et a1, 

1996:189). 

Nao parece razocivel que estas atividades retornem aos niveis de fins dos anos 80, dado que, 
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em varies casas, "ocorreu o desmantelamento da capacid.ade instalada em setores importantes 

e a redefinipio da funcionalidade de outras." (Bisang e Kosakofl; 1995:55-6) 

Ao mesmo tempo que se alteraram as condiy6es para a importayao, comeyou a surgir urn 

novo padr.iio de especializa~.iio exportadora (ver ponte 3.6-), vinculado tanto as mudanfYas nas 

condi~Y6es intemas como nas intemacionais. Entre estas Ultimas, siio de considerar: 

a) novas condiyOes dos mercados de capitais, redu~ nas tax:as de juros, fluxo de entrada de capitais 

das economias centrais as perifericas (Chudnovsky et al, 1995) 

b) aprofundamento do processo de integrayiio Mercosul, como escala intermediaria para uma 

globalizavao ainda maior da economia local (Porta, 1993) 

c) reordena.yao de rela~es comerciais internacionais a partir da partipa~iio nos rnercados comerciais 

das ex economias plaoificadas (Bisaug e Kosakofl; 1995). 

0 programa de reformas estruturais implementado pelo governo argentino deu sinais positives 

para os investidores estrangeiros. Em particular, o programa de privatizay6es foi urn forte imii de 

atrayiio. Por sua vez, a liberalizayiio cornercial-ftente a terceiros e no Mercosul- facilitou o uso de 

insumos importados a baixos custos e representou urn incentive adicional para as empresas 

transnacionais, ao favorecer o com6rcio intrafirma e a especializayiio interfiliais. (Chudnovsky, LOpez 

e Porta, 1995) 

Este conjunto de transformru;:6es significou urn reposicionamento da economia argentina no 

plano internacional, e sua integrayao nos mercados rnundiais. Em setembro de 1994, o FOrum 

EconOmico Mundial -em sua reuniiio anual em Daves, Sui~a- publicou urn informe sabre 

competitividade do Institute For Management Development (IMD) de Lausanna32 A Argentina, que 

era avaliada pela primeira vez em uma lista de 41 paises, apareceu em 212. lugar, no ranking, Chile 

em 22.21ugar, antes da Espanha; Mexico em 262lugar, Brasil em 382 lugar. 

"A posiyiio rnais competitiva para a Argentina foi a referida a politica governamental -

entendida como previsibilidade e flexibilidade para se adaptar a mudanyas- na 142. posiyiio, 

que elevou a posiyiio do pais no ranking global. 0 segmento de pior performance foi, sem 

surpreender, ode cifncia e tecnologia, em 372 Iugar. Tampouco nao se fez refer&.cia a 
capacidade econOmica, em 352 lugar. Neste item, avalia-se o contexte macroecon&mico, a 

produtividade em geral e a medida em que as for~as de mercado determinam a vida 

econOmica do pais. [ ... ] A Argentina e consider ada uma das oa~Oes menos protecionistas 

320 IMD define competitividade internacional como "capacidade de urn pais para gerar, proporcionalmente, mais 

riqueza que seus competidores nos mercados mundiais". 

435 



do mundo. n (Bustos, 1995:23) 

4.2.3.2. Regulamentac;:Oes 

Durante os tres primeiros anos do periodo, realizou-se uma profunda revisao das 

regulamentay6es que permearam o desenvolvimento produtivo das Ultimas d6cadas (Rojo e Canosa, 

1992; Aspiazu, 1993; Obschtko e outros, 1994). Consolidou-se a reduc;iio da protec;ao tarif<iria, 

iniciada no final da d6cada de 80. Houve a desarticulac;ao da maioria dos incentives tradicionais, 

especialmente aqueles que tinham sustentado o desenvolvimento das indUstrias de base. Em alguns 

casas -como o automobilistico- isto resultou em novos incentives, mas em outros optou-se par sua 

eliminay3.o definitiva. Ao mesmo tempo, foram criados rollltip1os incentives especificos, contidos nos 

documentos de licitayao das empresas recentemente privatizadas.(Gerchunoff, 1993; Bisang e 

Kosakoff, 1995) 

A partir de 1989, teve inicio urn vasto programa de privatizay5es, muito mais radical e 

acelerado que as tentativas iniciadas no periodo anterior. A promulga~tiio da Lei de Reforma do 

Estado (No. 23.696) inaugurou urn novo padrio de interven~o do estado, e criou novas mercados 

para a atividade privada e novas areas privilegiadas pelas politicas pliblicas, atraves de subsidies 

explicitos e implicitos e quase-rendas extraord.inarias. 

A legislac;iio sabre capital estrangeiro estabelecia, desde as reformas do periodo anterior de 

abertura ( 1976-1981 }, a igualdade de direitos em relac;lio aos investidores nacionais, mas mantinha 

restric;Oes quanta a entrada em alguns setores. As modificac;5es introduzidas nas normas a partir de 

1989 liberalizaram totalmente as condic;6es de remessa de Iueras e repatriaylio de capitais e 

elirninaram toda restric;ao de acesso e entrada no rnercado nacional (Aspiazu, 1994; Chudnovsk:y, 

LOpez e Porta, 1995). Progressivamente foram eliminados todos os mecanismos de centrale (Bustos, 

1995): 

- em 1989 foram abolidas as normas que estabeleciarn a necessidade de aprova~ao previa, tanto dos 

investimentos estrangeiros ern carteira como do investirnento estrangeira direto33
, estabelecendo a 

33Isto implicou a virtna1 elimina~o do Registro de Investimentos Estrangeiros. Por isso, e di:ficil atualizar os 

ca.Iculos de estoque e flnxo de lED a partir de 1990 e contar com infonna~ao o:ficial sobre a distribuiviio setorial dos 

investimentos. Recentemente foram formuladas novas esti~Oes que melhoraram parcialmente a si~o. 
(Chudnovsky e LOpez, 1998) 
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igualdade de tratamento para o capital nacional e estrangeiro, e autorizando este Ultimo a participar 

no programa de priVatiza~Oes do setor pUblico 

-em outubro de 1991, aboliram-se o impedimenta de manter os titulos tn8s anos em carteira antes 

de repatriar e os impastos sabre lucros de capital; nesse mesmo mes, foi admitido cotizar seu Fundo 

Pais. 

-em setembro de 1993, modi.ficou-se novamente a Lei de Investimentos Estrangeiros, eliminando-se 

as duas (micas areas restritas ao investimento extemo (radiodifusRo e energia atOmica). 

0 Plano de Convertibilidade, implementado a partir de man;o de 1991 ( sustentado em seu 

aspecto legislative pela Lei de Convertibilidade No. 23.928), rearticulou as modific3.96es nas 

regulamenta~Oes anteriores, gerando urn poderoso instrumental para realizar uma refonna estrutural 

da economia argentina 

" ... e no imbito do Programa de Convertibilidade que essas politicas assumem, por urn 

lado, algumas novas fonnas e uma maior aprofundamento em seu gran de consecu(:io, 

e por outro, um car3.ter muito mais orginico, sistematico e funcional com as politicas de 

curta prazo, e, inclusive, com as estrat6gias de longo prazo." (Aspiazu, 1994: 159-60) 

Em sua dimensao macroecon6mica, o programa teve dais aspectos salientes (ref Gerchunoff 

e Machinea, 1995:43-4) 

a) no plano monetiui.o-fi.scal, se declarou, por lei, a convertibilidade da moeda a urn valor de urn peso 

par d6lar com a obrigayao do Banco Central de vender as divisas que o mercado requer pelo preyo 

estipulado. Alem disso, em todo momenta as reservas intemacianais de livre disponibilidade tern que 

ser equivalentes a no minima 100% da base monetaria. Com esta medida, as autoridades tomaram 

dais compromissos simultaneamente: prescindir das correy5es cambiais como instrumento de politica 

e nio financiar mais o setor pUblico com emissao ou -pelo menos no espirito do plano- com 

endividamento. Para combater a in6rcia in:flacioruiria, o govemo introduziu na lei de convertibilidade 

urn artigo proibindo a indexa~o dos contratos (incluidos os salariais) 

b) no plano estrutural, o govemo acelerou as refarmas que j3. tinham cameyada a se instrumentalizar 

antes da aplicayao do programa de estabilizayao. As privatizayQes, (em particular as dos serviyos 

pllblicos) transferiram a agentes econ&micos privados, que estavam em condiy5es de se endividar, 

as pianos de investimento que o setor pUblico jA nao podia assumir devido sua falSncia financeira e 

operativa e pela necessidade de cumprir com a promessa de preservar o equilibria or~amentario em 
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cada periodo. 0 outro pilar da reforma foi a abertura comercial extema para mudar as regras do jogo 

dos mercados. A abertura contribuiria para o combate da inflar;ao, disciplinando os produtores de 

hens comercializciveis -que por muitas d6cadas foram formadores de preyos em rnercados 

oligop6licos- e, assirn como as privatizay6es, aumentaria a eficiencia econdrnica. 

Nao e possivel afirrnar que a politica econ6mica implementada a partir do Plano de 

Convertibilidade possuiu urn carciter explicitamente anti-industrial. De fato, embora nao tenha 

ocorrido, como jil rnencionado, uma politica industrial explicita, e possivel identificar medidas que 

a) tentaram reduzir os custos dos bens industriais mediante a reduyao da incidencia de impastos e da 

previdencia nos custos trabalhistas; b) moderar os efeitos da politica comercial, mediante a 

implementa.y3o de direitos anti-dumping, quotas de importar;ao e direitos especificos; e c) favorecer 

setores especificos, em particular o setor automobilistico. 

Embora, par urn lado, os regimes de subsidies para a produyao industrial vigentes desde o 

fun do periodo substitutive tenham sido eliminados, gerou-se durante o periodo da segunda abertura 

urn niimero significative de medidas e iniciativas orientadas a incidir sabre o desenvolvimento 

industrial. Algumas das mais significativas, em 1995, foram: o Regime de Especializar;ao Industrial; 

os regimes de reintegrar;a:o par importayao de insumos, peyas e componentes, de bens de capital; os 

programas de subsidies para financiamento das P&:MEs, atraves de uma bonificar;ao de 4 pontes 

percentuais da taxa de juros34
; o Programa de desenvolvimento de fornecedores, atraves das grandes 

empresas nas it.reas de qualidade, desenho e tecnologia; o Sistema Nacional de Normas, Qualidade 

e Certificar;ao; os Centres de Informar;ao e Estatistica Industrial; o desenvolvimento dos P6los 

Produtivos; os serviyos de exportar;a:o e investimentos atraves das funda~es Export-Are Investir; 

o FONT AR -com apoio do BID- para o desenvolvimento tecnol6gico; e os programas de emprego 

e requalificar;a.o de recursos humanos do Ministerio do Trabalho. 

Mas a exist&lcia deste conjunto de med.idas parece ter sido insuficiente para impedir os efeitos 

34 
A entao Secretaria de IndUstria e Comercio Exterior estabeleceu em 1993 linhas de fi.nanciamento para hens de 

capital e capital de trabalho. Ate agosto de 1994, 35.000 creditos foram distribuidos em 270 milhOes de d6lares para 

a compra de hens de capital; 144 milhOes de pesos para a constitui~ de capital de trabalho e 8,6 milhOes para 

processos de reorg:aniza93o industrial (Informe Industrial No. 143, agosto de 1994). Mas deve se ter em conta que, por 

urn lado, isto representa apenas urn beneficia parcial para uma minima franja do mercado, e, por outro, que a 

ad.quisiQao de hens de capital parece ter se dirigido a importa~o. 
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do novo esquema de premios e castigos -gerado pelas repercuss6es microecon6micas da abertura

sobre a racionalidade dos atores econOmicos locais 

" ... a soma dessas a~Oes n3o tern uma for~ suficiente para definir uma estrategia de 

reorganiza~ao produtiva e e muito escassa a articula~ao dos distintos instrumentos. 11 

(Kosakoff, 1995: 117-8) 

A indUstria automobilistica contou com urn regime especial, que tern como objetivo explicito 

a reestrutura<;lio do setor. Seus elementos principais sao: a) o aumento de 40% de autorizayao legal 

nos conteUdos importados em media por linha de cilindrada; b) o acordo com as empresas finais para 

importar veiculos e autopeyas com urn tarifa muito reduzida e c) quotas para a importa<;ao de 

veiculos nao produzidos localmente
35

. Em contrapartida, exigiu-se a apresentayao de urn programa 

de incremento de exportay5es para compensar as maiores importa<;Oes e de urn plano de 

investimentos para modernizar, ganhar escala e diminuir a gama de veiculos fabricados localmente36 

(Todesca, 1994). Originalmente previsto para funcionar ate fins de 1994, o regime foi prorrogado 

ate 1999, ampliando os incentives e flexibilizando as condiy6es de compensayao (Chudnovsky, L6pez 

e Porta, 1995). Os resultados de sua aplica<;a:o foram urn espectacular incremento da produ<;ao que 

passou de 99.639 autom6veis em 1980 e menos de 100.000 unidades em 1990, a 342.000 em 1993 

e quase 400.000 em 1994 (Bisang e Kosakoff, 1995). Este crescimento esteve associado a urn 

significative incremento do com6rcio intra-industrial (Kosakoff, 1995) 

Outre setor com uma regulayiio especial 6 a minerayao. Seu nivel de produ<;ao esteve 

estagnado durante as duas Ultimas d6cadas (representando menos de 0,3% do Pffi} e suas 

exportayOes chegaram apenas a U$S 22 rnilh6es em 1993. Entre 1974 e 1993 foram investidos apenas 

U$S 5 milh5es em explorayio e 18 milh5es em extrayiio em media por ano. Mas, desde 1993, cerca 

de 100 firmas mineradoras estrangeiras se estabeleceram e mais da metade apresentou projetos 

concretes. 0 investimento em explora<;ao -liderado pelas finnas novas- foi de 45 milh5es de d6lares 

em 1994. "Sem dUvida, o salto registrado nos investimentos em exploray§.o nos Ultimos dois anos esta 

3 ~sta regulaQao implica outorgar urn beneficia diferencial para as empresas instaladas de importar com tarifas 
menores as vigentes para os restantes agentes. 

3 ~sta condi~o explicita a existSncia de uma pauta de espedalizayao produtiva, deliberadamente promovida pela 

politica oficial 
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relacionado aos novas incentives." (Chudnovsky, LOpez e Porta, 1995:44) 

Os incentives geraram assimetrias, tanto na distribuiyao de vantagens como na de sany6es 

pelo cumprimento das condiy5es acordadas 

"E evidente que enquanto as firmas receberam e usufiuiram os beneficios efetivos dos 

incentives, nio foram igualmente penalizadas (tal como estava estipulado) por sua 

morosidade na satisfayao dos beneficios sociais liquidos esperados" (Chudnovsky, LOpez e 

Porta, 1995 60) 

As assimetrias foram rnaiores se se considera que, embora as condiy6es do sistema financeiro 

tenham mudado positivamente desde a convertibilidade, o acesso ao credito e muito diferenciado 

segundo o tamanho das firmas. As empresas de maier envergadura privilegiaram seu acesso ao 

financiamento internacional, com taxas reais muito inferiores, emitindo titulos nos mercados 

intemacionais. As P&}viEs, ao cont:r<irio, apenas tiveram altemativas de auto-financiamento e credito 

comercial, dadas as elevadas taxas reais (Machinea, 1995) a que tiverarn acesso (em urn mercado com 

fundos suficientes mas com escassa capacidade institucional de avaliayao do 'risco') que nao 

corresponderam a seus niveis de rentabilidade. (Kosakoff, 1995: 115) 0 imp acto d.iferenciado foi 

tambem considerB.vel se se observam os niveis de atividade de cada setor industrial. 

"As elevadas taxas nio afetaram de maneira simultinea a totalidade das atividades 

dentro de cada setor industrial em particular. Nesse sentido, os setores mais dinihnicos sao 

as produy5es de hens de consume duritvel e alguns submercados da indUstria 

alimenticia". (Bisang e Kosakoff, 1995:5 5) 

"Existem empresas que acendem aos mercados de cr6dito extemo e que podem tamar 

empr6stimos no mercado local a taxas razociveis e prazos prolongados. Para este nllcleo, 

desde a implernentayao do Plano de Convertibilidade o volume de cr6dito cresceu de maneira 

muito elevada. No outre extrema, existe outro nllcleo de empresas que nao tern acesso aos 

mercados extemos de credito, e nos mercados locais devem aceitar taxas proibitivas, em 

prazos reduzidos. Trata-se das P&rvffis. Por isso, pode se deduzir que os problemas de 

financiamento na indUstria tiveram impacto fundamentalmeote sobre as pequenas e 

medias empresas." (Bisang et al, 1996: 194) 

A forma com que foram implementadas as privatizay6es implicou a gerayao de novas 

regulay6es e a cri3.9ao de monop61ios ou oligop6lios privados e reservas de mercado para os 

compradores (Aspiazu, 1994). 0 modele de integrayao dos cons6rcios com investimentos nacionais 

e estrangeiros e urn dos objetivos explicitos do programa de privatizay6es. Por urn lado, destinava-se 
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a abrii novas espayos de acumulayao em uma economia submetida a uma recessao prolongada -com 

baixas taxas de investimento e grandes fugas de capitais- e estimular a repatriar.;;ao de capitais. Por 

outro, o govemo argentino supunha que a presen~ta de investidores estrangeiros nas privatizay5es 

ajudaria a reduzir a taxa de risco-pais. Por sua vez, para os bancos credores -ativos negociadores do 

programa de privatizayOes- a participay3.o das empresas estrangeiras nos cons6rcios era essencial para 

diminuir o risco-empresa do novo empreendimento. 

A regular.;;ao dos acordos determinou uma configurayao particular dos grupos socia.J.s 

relevantes, no plano s6cio-t6cnico, dando claro dominic aos integrantes estrangeiros do cons6rcio 

adjudicittario acima dos locais ( e subestimando, por outro lado, o learning acumulado pela 

administrayao estatal previa) 

"Nos documentos de privatizar.;;ao exigia-se -como regra geral- que a responsabilidade 

tfcnica da opera~iio estivesse em miios de firmas com experiencia anterior no mesmo 
setor de atividade, as quais estavam obrigadas a ter -e conservar durante certo tempo

participa~iio acionana nos respectivos consOrcios. Dadas as atribuiy5es e 

responsabilidades que os acordos atribuiam aos operadores tecnicos, con.figurou-se uma 

situacao na qual estes passaram a desempenhar o papel de primus inter pares entre os s6cios 

com ay5es de controle. Dado que o govemo nao desejava que o pessoal superior das 

empresas estatais pudesse se responsabilizar pela operayao das novas firmas privadas, e 

considerando que nenhuma empresa local privada tinha experi.Sncia anterior como operador 
de tais services, implicitamente exigia-se que os operadores tecnicos fossem estrangeiros." 

(Chudnovsky, Lopez e Porta, 1995:40) 

0 desenvolvimento profunda e acelerado do Mercosul durante este periodo implicou, entre outras 

coisas, o desenvolvimento de urn conjunto de convenios setoriais e regulamentay5es ad hoc, e o 

estabelecimento de mecanismos de consulta entre os paises-membro. 

Escapa ao alcance desta tese analisar esse corpo de regulay5es, mas, urn aspecto particular, 

a adoy5.o de urn determinado modelo de articulacao de mercados, merece destaque. 0 tratado de 

Assuncao, firrn.ado em 1991, estabeleceu urn periodo de transiry3.o de quatro anos para completar o 

Acordo de Livre Com6rcio e propor urna Tarifa Externa Comum. Em dezembro de 1994, o protocolo 

de Ouro Preto deu origem a Uniao Aduaneira, implementada em janeiro de 1995. A :figura da uniao 

aduaneira e urna fi.gura de articulaya:o intemacional muito mais "reguladora" que urn acordo de livre 

comercio (ALC) 

''Em contraste com urn ALC, a uniiio aduaneira obriga os paises membros a desenvolver 

441 



uma politica comercial externa comum. 0 argumento convencional a favor da uniao 

aduaneira vis-it-vis urn ALC se baseia nos custos menores de administrayao, que se 

conseguem a partir da eliminayiio das regras de origem. Do ponte de vista dos paises 

participantes, a uniiio aduaneira tambem assegura que a rela~iio custo-beneficio decorrente 

do comercio do acordo nio seja alterada por a-;Oes unilaterais (a menos que uma das 

partes rompa o acordo). A uniio aduaneira tambtm 'protege' os fluxos de comtrcio 

intra-regionais e contribui para criar urn clima de incentivos mais est3.vel para o setor 

privado, estabilizando as condiy5es de acesso ao mercado em relayiio ao resto do mundo. 

A uni3.o aduaneira tambem reduz OS incentives 'defensives' criados pela incerteza frente cl 
ayao arbitrinia dos s6cios." (Bouzas, 1996:103) 

Note-se que as regula.y6es derivadas dos acordos do Mercosul significararn a vig€ncia de urn conjunto 

de regras diferenciadas do resto da politica econOmica, com urn conteUdo "protecionista" 

relativarnente maier que o expresso pela pobtica argentina para outros mercados. A analise 

comparada dos fluxes comerciais intra e extra Mercosul mostra (ver ponte 3.6.), uma diferenya 

favoritvel quanta ao conteU.do tecnol6gico dos flux as comerciais. (Bisang e Kosakoff, 1995; 

Bekerman e Sirlin, 1996; Miotti et al, 1997; Portae Anll6, 1998) 

Outre aspecto das consequSncias do Mercosul, no §mbito das regulamentay5es, foi a tentativa 

de atr39iio do lED realizada pelos paises membra, em particular, Brasil e Argentina, atraves da 

concessao de vantagens diferenciais 

" ... a percepyao de que as ET pudessem escolher qual pais da regiao seria a base privilegiada 

de suas opera.y5es para o Mercosul provocou alguns epis6dios que podem chegar a 

configurar uma 'guerra de incentives' entre a Argentina e o Brasil, destacando-se o setor 

automobilistico como principal 'centro' das disputas" (Chudnovsky e LOpez, 1998:71) 

Neste sentido, a gestaya:o de uma regulayao geral de liberalizayiio comercial e desregulay§.o 

dos fluxes de capital, na teoria condiyao necessaria e suficiente para induzir fluxes de lED, parece 

insuficiente para explicar tanto a magnitude como a orientaya:o da distnbuiyao setorial do lED do 

periodo de abertura. Tanto o JED como o investimento dos grupos econOmicos locais, Ionge de 

seguir o caminho dos mercados abertos e se distribuir "aleatoriamente" na estrutura econOmica 

segundo as oportunidades dos setores mais d.inamicos da economia intemacional, coincidem em 

magnitude e orientaya:o com setores que disp5e de politicas, incentives e beneficios especificos. 

"As duas orientay5es da diversificayao reforyaram os efeitos de deslocamento do nUcleo 

t6cnico e da tendencia a criar monop6lios ou oligop6lios. Em outros termos, a diversifica~ao, 

tanto para fora da indUstria como no interior dos segmentos com baixo risco comercial e 
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tecnol6gico 'empurrou' as capacidades, atencOes e prioridades industriais para fora do nUcleo 

tt':cnico e de decis5es dos GGEE e as ET que se diversificaram. Port':m, a queda da taxa de 

cambia e das tarifas -em definitive, a taxa efetiva- fez com que os GGEE e as ET refor~assem 

a fonn~ao de monop61ios protegidos, que assimilaram tanto quanta possivel as atividades 

nao transacionAveis. Desta maneira, acentuou-se a tendencia de criar ou consolidar 

monop6lios nao transit6rios nem originados em inova~ao. (Nochteff, 1994:61) 

Isto e perceptive! tanto no plano do Mercosul 

" .. os programas de capitalizayao da divida externa de fins dos anos 1980, a politica de 

privatizay5es -com uma COnVOCR93.0 implicita a participay3.o Obrigat6ria de empresas e bancOS 

estrangeiros- e a regulayao particular para a indUstria automobilistica e de autope~as -que 

protege o mercado ampliado do Mercosul e financia promocionalmente a reorganizayao 

setorial- promoveram a maier parte dos fluxes de IED registrados." (Chudnovsky, LOpez e 

Porta, 1995:57) 

quanta na orientaylio e no comportamento dos investidores no mercado local. 

" ... o perfil dos investimentos orientados ao setor [industrial] revela uma clara preferencia para 

aquelas atividades baseadas na exploraylio de recursos naturais, sejam de natureza 

agropecuaria ou mineradora, ou para aquelas amparadas por politicas especiais que 

garantam uma elevada taxa de retorno. E. o caso das refinarias de petr6leo, os alimentos, 

a quimica e a petroquimica e a indUstria automobilistica." (Bisang et al, 1996: 193) 

4.2.3.3. Atores dinimicos e estratfgias empresariais 

4.2.3.3.1. Atores 

As transforma.y5es do segundo periodo de abertura incluem alterayOes na constituiylio dos 

atores mais dinam.icos e a reestruturaylio das relac;Qes entre eles. 

"As evidencias disponiveis assinalam que o processo de reestrutura~io industrial se 

verifica em urn contexto de crescente concentra~o e estrangeiriza~io da produ~o. lsso 

foi resultado, par urn lado, de crescimentos nos volumes de produyao e vendas das firmas 

maiores -tanto nacionais como estrangeiras- superiores as medias setoriais; par outre, da 

compra de empresas existentes, em especial par parte de firmas estrangeiras, ainda que 

tambem por parte de grandes grupos econOmicos nacianais; par Ultimo, pela desapari~lia e 

reduzida incorpora~ao de novas firmas de tamanho pequeno e media." (Bisang et al, 

1996:196) 

Consolidam-se algumas das tendfulcias desencadeadas durante a prirneira abertura, ao mesmo tempo 

em que aparecem no plano local novas atores significativos. Assim, e passivel absetvar tanto 

mudanyas no plano das diferenyas entre dinfunicas setoriais como nas evoluy5es intra-setoriais 

" ... o processo de ajuste tampouco parece ser linear no interior de cada atividade 
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especifica, onde em muitos casas podem aparecer condutas empresariais que contradizem 

a ten den cia geral." (Bisang e Kosak:of( 1995: 56) 

Reforc;a-se a tendencia a uma crescente heterogeneiza~io observada no periodo de abertura 

anterior. Isto toma problerruitico fazer generalizay5es~ no entanto, parece possivel apresentar alguns 

trayos comuns. 

As empresas transnacionais reverteram sua estrat6gia dos periodos anteriores, aumentando 

sua presenc;a relativa. Urn estudo sabre o comportamento das filiais de transnacionais norte

americanas mostra que, entre 1989 e 1992, suas vendas e sua produtividade cresceram a urn ritmo 

muito mais elevado que a m6dia da indUstria (Bonvecchi, 1994). As vendas das principais ET 

representavam, em 1995, alga mais que 15% do PIB, 25% do PIB industrial e 24% das exportac;5es 

(Chudnovsky e Lopez, 1998). 

Os grupos econOmicos locais continuaram se ex.pandindo, chegando a produzir entre 25% e 

30% do valor brute da produc;ao industrial (Schvarzer, 1995) e respondiam por 34,4% das 

exportac;Eies industriais37
• Em 1995, entre 40 e 50 grupos controlavam umas 700 firmas, importantes 

para economia local (Bisang, 1998). 

As privatiza¢es implicararn tanto alterayOes na presenya relativa das transnacionais como dos 

grandes grupos econ6micos locais. Em resposta a regulat;;ao implicita dos documentos de licitat;;iio, 

nos cons6rcios adjudicatarios das empresas privatizadas participam empresas de varias 

nacionalidades, grupos locais e bancos e outras instituit;;Oes financeiras. Tende a predominar urn 

esquema de divisao de funt;;Oes atraves do qual os investidores estrangeiros retem os aspectos 

operatives, t6cnicos e gerenciais do neg6cio, os investidores nacionais detCm o controle 

administrative e fi.nanceiro e os bancos garantem o acesso ao financiamento e promovem a entrada 

de novas capitais. 

Dado que a maioria das privatizat;;Oes de grandes empresas de servit;;os pUblicos incluiu -em 

virtude do programa de privatiza~t5es- o aporte de titulos da divida extema argentina na lista de 

pagamentos, a presenya de bancos nos cons6rcios de privatizat;;ilo foi uma condit;;iio necessaria 

37Suas importayOes al.canyam. 13,1% do total de impo:rtay(ies de produtos manufaturados. Assim, os grupos 

econOmicos se diferenciam do perfil geral do setor industriaL No entanto, a indUstria e deficitaria em sua bal~ 

comercial, os grupos econfunicos apresentavam wn supenivit perto de 1 bilbao de d61ares (Bisang, 1996). 
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(Gerchunoff, !993) 

Evidentemente, a implementayao do programa de privatizay5es implicou urn radical 

retrocesso da presem;a do estado como ator econ6mico produtor de hens e serviyos. Seu papel neste 

sentido se restringe a administrayao e das "finnas residuais", originadas da divisa.o de algumas das 

empresas privatizadas e a fun~ de controlador, mediante agencias pU:blicas, das firmas privatizadas. 

No inicio dos anos 90, as P&l\1Es constituiam 30% do total de firrnas do setor industrial, e 

dava conta de 28% da prodw;:ao industrial e 32% do valor agregado (Yoguel, 1998). 0 nUmero 

absolute de P&:rvffis diminuiu 25% entre 1984 e 1993, em meio a urn processo de forte rotatividade 

que se manifesta na desapariy1io de urn nfunero de finnas nao compensado pela incorporac;.ao de 

novas e pelo deslocamento de firmas grandes que diminuem seu tamanho de planta (Yoguel, 1998). 

Assim, a presenya relativa das P&MEs continuou diminuindo significativamente durante o periodo 

da segunda abertura, a favor do capital mais concentrado 

"Segundo ALPHA (novembro de 1994), entre 1986 e 1994 o mercado abastecido pelas 

P&MEs se reduziu nas seguintes proporyOes: no segmento .Alimentos, as Frigori:ficos de 45% 

para 300/o; Lacticinios de 35% a 16%; bolachas de 30% a 20%; Conservas (tomate) de 70% 

para 20%; Massas de 50% a 25%; em texteis de 27% a 10%; em Papel e papeUio de 25% 

para 16%; e emAutopeyas de 50% a25%" (Bustos, 1995:28). 

A.inda que seja possivel contar com algumas P&NJEs com urn comportamento inovativo significative 

(em produyOes bio-tecnol6gicas, software, instrumental medico), sua posiy[o e crescentemente frigil. 

Em sintese, os atores rnais dinamicos do periodo sao as transnacionais, tanto atraves de urn 

aumento em sua participayao na produyao local pela expansao e diversifica.yao de suas filiais como 

devido a sua participayao nos cons6rcios das empresas privatizadas. Os grandes grupos econOmicos 

locais constituem outre ator fundamental durante o periodo, aumentando sua integra~iio vertical e 

sua diversifica~iio horizontal. Algumas grandes empresas especializadas nacionais foram objeto de 

operatt5es de take over pelos grandes grupos econOmicos locais au finnas transnacionais. As P&:MEs 

reduziram sua presenya relativa. 0 estado deixou, praticamente, de ser urn ator significative da 

dinimica econ&mico-produtiva, como ator direto. 

4.2.3.3.2. Estrategias 

A din§.mica de neg6cios registrada durante o segundo periodo de abertura -de fus5es de 

445 



firmas, concentra~o de mercados, acordos associativos no Mercosul, vendas de pacotes acionarios, 

negociat;;Oes permanentes com consultoras e empresas do exterior, desenvolvimento de franquias, 

etc.- " .. nao tern precedentes na historia industrial do pais" (K.osakoff, 1995: 116). 

B. Kosakoff propOe uma estilizac;ao das estrah~gias empresariais do periodo em do is grupos: 

estrat6gias 'ofensivas' de transformat;;ao e 'defensivas' de sobrevivencia. Caracteriza as 'ofensivas' do 

seguinte modo 

"As reestruturac;;5es ofensivas no setor industrial sao aquelas nas quais houve fortes 

investimentos em m&quinas e equipamentos, e ao mesmo tempo profundas mudan~as 
organizacionais no modelo produtivo. Isto determinou urn notcivel aumento da 

produtividade das plantas, com niveis pr6ximos aos dos melhores padr5es intemacionais [ ... ] 

podem se identi.ficar cerca de umas 400 empresas com estrategias ofensivas. Isto representa 

aproximadamente40% do produto industrial de 1995" (K.osakoff, 1996:4). 

Apesar das empresas ofensivas estarem presentes no conjunto do aparato produtivo, Kosakoff, 

esclarece que sua presenya se destaca em quatro areas: 

- produtoras de insumos bcisicos: insumos intermediaries de uso di:fundido em siderurgia, 

petroquimica, cimento, refinarias de petr61eo, aluminio. sao 20 ou 25 plantas 

- exploraylio de recursos naturais: complexo oleaginoso, pesca, petroquimica 

- complexo automobilistico: em particular, autopec;;as 

-hens diferenciados para consume local: indUstria lktea, doces, centrais tele:ffinicas. Sao 30 ou 40 

plantas 

Entretanto, os 'sobreviventes' sao caracterizados desta forma: 

"Sobreviventes a abertura do final dos anos setenta, a crise macroeconOmica dos 80, e as 

novas condiyOes de concomSncia da convertibilidade. A este nivel, verifica-se que sio muitas 

as empresas que desapareceram, e relativamente muito poucas as novas que se 

incorporaram a estrutura industrial. Em conjunto, sao cerca de 25.000 empresas ( deixando 

de lado os pequenos fabricantes) que se caracterizam pelo desenvolvimento de estrat6gi.as 

defensivas, e representam 60% do produto industrial argentino. [ ... ] elas aumentaram 

notavelmente sua produtividade [ ... ] aumentaram a produtividade media em 100%, por 

estimar algum nfunero que nao e absolutamente marginal, mas essa perfonnance que e muito 

boa em relac;;ao a seu prOprio passado, esta Ionge de poder competir em urn esquema de 

economia aberta" (Kosakoff, 1996:5) 

Tres operac;;Oes teriam permitido este incremento da produtividade. 

"A primeira 6 a expulsio do emprego, que comec;;ou em meados dos anos 70 e continua nos 

dias atuais. Verifica-se a mesma capacidade de produzir hens, mas com muito menor 

ocup~. 0 segundo fator, corresponde a introduc;;lio de mudan~s organizacionais; e na 
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Argentina se observa em todas as plantas (nao ao nivel de difusao que alcan~aram nas 

sociedades mais avan~adas) a introdu~ao progressiva de urn con junto de priticas 

organizacionais muito mais modemas que no passado. 0 terceiro filter adv6m de 

investimentos generalizados em todas estas plantas, mas de car3ter pontual e seletivo, e 

corn o cido tipico do investimento vinculado ao nivel de atividade." (Kosakoff, 1996:5-6). 

Os mercados extemos sao crescenternente considerados nas estrat6gias das finnas, em 

contraste corn a quase exclusiva orientru;:ao anterior voltada ao mercado interne (Ahumada e 

Sanguinetti, 1995; Bisang eKosakoff, 1995). 

Os investimentos no setor de servi~os adquirirarn importfulcia fundamental, equiparando, e, 

mesmo superando, as realizadas na produ~ao manufatureira. 

" ... o elevado peso da entrada de tecnologias destinadas aos chamados hens nao 

cornercia.lizaveis, setor que desde 1992 superou a indUstria em materia de equipamento. Em 

1993, 50,4% (2,074 bilh5es de d6!ares) das compras de equipamentos no exterior foram feitas 

por esse setor, especialmente pelas ID-eas de cornunica~5es (662 milh5es) e transporte (606,6 

milh6es), seguidas pelo com6rcio, bancos e seguro (378,4 milh6es em conjunto) e 

eletricidade, gas e :igua (263,3 milh6es). 0 48,4% restante e importado pelos produtores de 

hens, entre os quais a indUstria manufatureira foi responsive! pela maior propor~ao: 37,7% 

(1,5 bilhiio), seguida pela construl'iio (327, I milh5es)" (Bustos, 1995:26). 

Isto implica, ao mesmo tempo, que estes investimentos se dirigiram aos setores protegidos por 

regula~5es ou situa~5es especiais 

"Para a elite econ6mica os services sao ji llilla atividade muito mais importante que a 

indUstria, e dentro desta se localizou em atividades protegidas e/ou subvencionadas e/ou 

dependentes de vantagens comparativas naturais, e!ou de baixo risco tecnol6gico, ou que 

cumprem a urn s6 tempo todas estas condi¢es. A rigor, a elite se deslocou para os nio (ou 

menos) import&veis." (Nochteff, 1994:65) 

As empresas transnacionais ampliaram seus investimentos tradicionais, e se incorporam novas 

firmas (inclusive empresas chilenas, brasileiras e mexicanas). lntensificaram os investimentos em 

setores de exporta9ao de hens intensives em recursos naturais, e a capta.yao de rendas em 11nichos 11 

protegidos do mercado intemo38
. Aproveitaram as oportunidades do novo sistema regulador 

(capitaliza~ao de titulos da divida extema, privatiza¢es e desregulacao de lED). 

3S0iferentes estudos, Chudnovsky, L6pez e Porta ( 1995), Clmdnovsky et al (19%), Porta (1997), colocam que o 

tamanho, a dinfunica eo potencial de crescimento do mercado local sao os principais fatores de atracao de lED. 0 

fen6meno nao se restringe as privatiza¢es de empresas de servir;os, mas se estende tambt:\m aos investimentos 

industriais. 
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Em alguns casas, os investimentos visaram consolidar expans5es a escala Mercosul (com 

importantes iniciativas nas indUstrias automobilistica39 e alimenticia) (Lopez e Porta, 199St0
. Em 

outros casas, procurou adaptar as capacidades instaladas para a integra~iio em redes intra

corporativas globalizadas de prodw;;iio (Kosakoff e Bezchinsky, 1994t1
. 

"Em alguns setores houve a difusiio de estrat6gias de globaliza~iio/regionaliza~iio. As filiais 
se reconverteram atraves da produyao e exportayao de peyas, componentes e certos bens 

finais para outras filiais da corporayao, no contexte de uma rede mais integrada de produyiio 

e comercializa~iio. Apesar desta modalidade ter algum antecedente na Argentina (as casas 

de IBM ou Saab Scania), a reestruturayiio da indUstria automobilistica e de autope~as iniciada 

no final dos anos 80 inaugurou urn movimento mais amplo." (Chudnovsky, LOpez e Porta, 
1995:nota 2) 

Mas, o abastecimento do mercado interno e ainda o objetivo b:i.sico da maior parte dos novos 

investimentos. Entretanto, a participayiio de empresas controladas por capital extemo no 

faturamento do conjunto das empresas lideres cresceu nitidamente, sua contribuiyiio relativa nas 

exportay5es do mesmo grupo foi comparativamente menor (Chudnovsky, LOpez e Porta, 1995)42 

"Com exc~o de algumas poucas empresas alimenticias exportadoras de velha implantayio 

e das ET participantes no setor automobilistico, [ ... ] o aporte de canais intemacionais de 

comercializayiio com o prop6sito de estimular as exportay5es n3o e significative nas empresas 

estudadas. Na maioria dos casas, as finnas niio definiram estrat6gias explicitas de exportayiio. 

Pelo menos, neste momenta, para as filiais com sede na Argentina a globaliza~io nio e 
necessariamente urn caminho de duas vias." (Chudnovsky, LOpez e Porta, 1995:59) 

Esta analise estende-se ao setor automobilistico, que apresenta urn comportamento exportador 

39
No ambito das regulaQOes do Mercosul, finnou-se urn acordo especial (protocolo 21) que regula o comercio 

bi.I.ateral para veiculos e autopcQaS entre a Argentina e o Brasil. 0 mercado ampliado atraiu assim investimentos DAo 

apenas das filiais ji instaladas na Argentina, mas tambem trouxe de volta algumas empresas (General Motors) e, ainda, 

pela primeira vez, motivou a vinda de firmas japonesas (Toyota). 

40
Estimava-se que, em 1995, as exportaQOes das filiais seriam responsaveis por 30% do total das exportaQOes 

argentinas Ramos, 1995b). 

41 
As filiais aplicaram tecnologias 'estado da arte' para a produy§.o e exportayao de certos subensambles e 

incrementaram e diversificaram as importaQOes de peQaS para os veiculos locais (Bisang e Kosakoff, 1993 e 1995). 

42 
A participar;3o das filiais estrangeiras nas vendas das 500 maiores empresas industriais passou de 33,6% para 

40,2% entre 1990 e 1993, embora sua participa.Qiio nas expo~ totais do mesmo grupo tenha sido de 28,2% nesse 

Ultimo periodo (Chudnovsky, LOpez e Porta, 1995:41). 
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dinfunico 

"As exporta<;oes de autom6veis acabados e autope~as tern uma baixa contribui~ao mat gina!, 
compensada pelos elevados preyos das vendas internas. Com proteyao especial, as 

exporta.;.Oes sio o 'p~o' a pagar pelas fdiais instaladas para conservar o market share 
domestico." (Chudnovsky, Lopez e Porta, 1995:52) 

Durante este periodo, o IED na indUstria manufatureira, no setor primitrio enos serviyos se 

concentrou em certos setores: por urn lado, aqueles orientados por politicas especificas -

automobilistica, e mais recentemente, minerayao- e, por outro, os investimentos 'de mercado' -

alimentos e bebidas, hoteis e cadeias de distribuiyao. 

"Apenas tres grandes segmentos concentraram 93%t dos fluxos recebidos pelo setor 

manufatureiro entre 1992 e 1995: alimentos, bebidas e tabaco (45,1%), quimica, 

petroquimica e produtos de borracha (33,2%) eo complexo automobilistico (14,5%). Trata

se dos mesmos setores que lideravam o estoque industrial de JED em 1989. 0 setor que mais 

retrocedeu em termos de atra.;.io de fluxos de lED foi o de m3quinas e equipamentos 

(de urn estoqueindustrial de 12% do !ED em 1989, passou a receber apenas 5,4% dos fluxes 

entre 1992 e 1995)." (Chudnovsky e Lopez, 1998:83) 

Verifica-se durante o periodo uma importante transferencia de empresas locais para as 

transnacionais, o que aumentou a participayao de capital estrangeiro no setor industrial local. Este 

processo, em geral vinculado a uma estrat6gia de maxirnizar vantagens de localizay3.o no Mercosul, 

se inicia com a compra de uma posic;:ao de mercado e continua com uma redefiniyiio da estrat6gia da 

transnacional para a regiao. (Chudnovsky, LOpez e Porta, 1995; Bisang et al, 1996). Neste tipo de 

investimento predominam os newcomers, cujo principal mecanisme de entrada nao e, 

fundamentalmente, a instala.c;:ao de novas plantas, mas a compra de empresas existentes que ocupam 

posic;:Oes privilegiadas no mercado interne. As opera.yOes de 'transferencia de comando' explicam 37% 

do !ED total entre 1992 e 1996 e 52% do !ED industrial entre 1992 e 1995. Em segmentos como 

alimentos e bebidas e quimica e petroquimica o impacto destas operay5es foi ainda superior (Porta, 

1997). Uma parte substancial deste novo lED se associa ao desempenho do consume interno 

(Chudnovsky, Lopez e Porta, 1995). 

Parece possivel observar a aparic;:ao de uma racionalidade na politica econOmica local baseada 

em uma 'equa.yao de igualayiio de interesses' entre as estrat6gias das transnacionais para o Mercosul 

e a politica governamental de atrac;:ao de JED. Para o govemo, as ET poderiam desempenhar urn 
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papel fundamental na reestrutura~ao industrial, disparando urn 'ciclo de crescimento liderado pelas 

ET', que forneceriam os ativos tecnol6gicos para a modemiza~ao organizacional e produtiva e 

garantiriam o acesso aos canais de comercio internacional, removendo assim os obst<iculos que 

atrasam o inicio de urn processo de crescimento sustent<ivel (Chudnovsky e LOpez, 1998). 

Mas a magnitude das reformas na dota~ao tecnol6gica das ET 'hist6ricas' e relativamente 

muito menos dinfunica que o ritmo dos neg6cios. 

"N a Argentina as estratCgias das ET se redefiniram a partir da abertura comercial e a 
modifica~ao das condi~5es de concorrencia. A resposta inicial generalizada neste novo 
contexte foi a racionaliza~ao das estruturas administrativas e comerciais e a redu~i'io de 

pessoal nas distintas areas. Este movimento se combinou com a ado~ao de modernas tCcnicas 
de organiza~ao do processo produtivo e de novas estrategias de comercializa~ao e 

distribui~o. Num contexte de reativa~i'io da demanda interna e de elevada capacidade ociosa 
inicial, o forte incremento da produtividade do trabalho verificado na fase de auge do ciclo 

se explica por este tipo de a~a:o. A possibilidade de importar insumos, pe~as e componentes 

permite em muitos casos reduzir custos de produ~i'io, elevando o contelldo importado da 
funyao de prodm;:ao domCstica, ao mesmo tempo que tambCm facilita a cri~ao de economias 
de especializa~ao, em estratCgias que, em alguns casas, se complementam com a 

comercializa~ao de bens finais importados" (Chudnovsky e LOpez, 1998:86). 

No setor automobilistico, com regulamenta~Oes especiais tanto na Argentina como no Brasil, se 

consolidaram as estrat6gias de integrayi'io dentro do Mercosul, com uma forte especializayi'io 

produtiva., capacidade de exportayao e ampliayao da gama oferecida localmente mediante 

importa~Oes. As plantas locais se reconverteram atraves da produyao e exportayao de pe't3-s, 

componentes e certos modelos de veiculos para outras filiais da corpor~ao, num contexte de rede 

integrada de produl'iio e comercializal'iio (Porta, 1997). 

Na indUstria alimenticia, a lideranya e dividida entre grandes firmas locais e filiais de ET, 

predominando as primeiras na fabricay8.o de produtos 'de marca' e as Ultimas na produyi'io de 

commodities. Desde 1992, varias ET ingressaram, principalmente atraves da adquisiyao de empresas 

nacionais com rnarcas reconhecidas e lideres com sistemas de distribuiyi'io muito desenvolvido. Ao 

mesmo tempo, as mais importantes :firmas j<i instaladas no setor, nacionais e estrangeiras, ampliaram 

sua capacidade de produyi'io. 

" ... a quantidade de firmas alimenticias estrangeiras entre as 500 maiores empresas industriais 

passou de 25 a 36 entre 1990 e 1993 e sua participa~io no faturamento do setor cresceu 
de 37,3% a 44,2% no mesmo periodo [as ET alimenticias controlam 40% das vendas de 
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todas as firmas controladas por capital estrangeiro pertencentes ao grupo das 500 lideres

segundo Prensa EconOmica] Por outro lado, respondem por 30% das exportay6es das 

pertencentes a este grupo, o que indica urn predorninio relative da orientayao ao mercado 

interne. (Chudnovsky, Lopez e Porta, 1995:43-4) 

As filiais locals sao pouco integradas a rede corporativa das empresas transnacionais. Ern 

alguns cases, investimentos em servir;os privatizados, e em setores como petroquirnica ou vasilhames, 

assumem caracteristicas stand alone -replicando em menor escala a organizar;ao da casa rnatriz, com 

exceyao da realizayffo de atividades de P&D. No entanto, nos casos onde se avanr;ou para form.as de 

integrayao, isto se deu de forma extremarnente limitada 

" ... circunscreve-se quase exclusivamente a uma parte da gama de produtos oferecidos e nao 

inclui a transferencia das funyOes estratcigicas da corporayao. Em particular, as filiais nio 

internalizam as atividades de P&D e design de processos e produtos e o fazem apenas 

de maneira parcial- basicarnente mediante adaptay6es- no caso do marketing e o 

desenvo1vimento de mercados" (Chudnovsky e Lopez, 1998:91) 

Em alguns setores -commodities agroindustriais, alimentos de marca, artigos de lirnpeza e higiene, 

eletrodomesticos ou autopeyas- estiio se implernentando algumas estrategias de integrayao sirnples43 

(Porta, 1997). 

" ... em geral as extemalidades de tipo tecnol6gico geradas pelas ET parecem ser d6beis, tendo 

em conta tanto a pouca entidade que tern as atividades inovativas locais como a muito baixa 

densidade das filiais com fomecedores, clientes, competidores ou institutes de investigar;a:o. 

Mesmo nas areas de capacitayao de pessoal e desenvolvimento de fornecedores se realizarn 

atividades significativas, no primeiro caso a eventual gerayao de extemalidades se daria 

apenas no futuro (via mobilidade do pessoal), enquanto que no segundo se veem lirnitadas 

pela diminuiyiio generalizada do contelldo local da produyiio que realizam [ ... ] as filiais de 

ET" (Chudnovsky e Lopez, 1998:95). 

:E de notar que mesmo as novas modalidades de operar;ao das flliais de transnacionais geraram, em 

alguns cases, fluxes crescentes de exportayao. A contrapartida foi, em geral, urn aumento ainda maier 

das importar;Oes, tanto de bens finais (na busca de maiores graus de especializar;ao e/ou de 

complementar;ao da oferta local) como de componentes e equipamentos (por desintegrar;a:o vertical 

e/ou desarticulayao de cadeia) (Chudnovsky e LOpez, 1998). Dentro desta dinim.ica, o intercambio 

4 ~as estmregias de 'integra!f3<> simples' a subsidiaria se especializa em algumas das etapas da ca.deia de valor nas 

rela9(1es de outsourcing definidas pela corporay3o (Chudnovsky e LOpez, 1998). 
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intracorporativo aumentou, em particular no Mercosul 

"Aparecem niveis muito elevados de com6rcio intrafirma e urn crescimento relativamente mais 

acelerado do com6rcio intrafinna dentro do Mercosul [ os val ores de comercio intrafinna 

deram conta de 83% das exporta~Oes e de 92% das importa~Oes em 1994 -Nota 28]" 

(Chudnovsky, Lopez e Porta, 1995·50). 

As grandes empresas de capital nacional se orientaram, em linhas gerais, ern duas direy6es: 

a) algumas foram absorvidas pelo IED44
, e b) alguns grandes grupos econOmicos se consolidaram, 

chegando a dar conta de 20% da produyao industrial e alcanyando uma significativa participaya:o nas 

exportay5es_ Ao aprofundar sua estrat6gia de diversificayao, participarn tarob6m nas atividades 

primarias e nos serviyos. 

Ampliando seu espectro de investimentos, durante este periodo, os grandes grupos 

econOmicos avanyaram na sua participayiio nos mercados extemos mediante investimentos diretos 

(Bisang, 1996). Sua dinfuni.ca de investimentos os transformou, al6m disso, nos principais 

beneficiaries do processo de privatizay6es, dividindo a participaya:o nos cons6rcios adjudicatarios 

como capital transnacional. (Gerchunoff e Canovas, 1992; Schvarzer, 1995; Aspiazu, Khavisse e 

Basualdo, 1991, Bisang et al, 1996) 

A rnudanya das regras do jogo do Plano de Convertibilidade irnpactou de forma diferenciada 

nos d.istintos grupos econOmicos e desencadeou reay5es estrat6gicas diversas. Alguns, voltados para 

a prodm;;ao de insumos bcisicos, foram particularrnente afetados durante os primeiros anos. Outros 

(voltados para a produvao de alimentos, siderurgia e texteis) rede:finiram ou aprofundaram suas 

estrat6gias de Iongo prazo, dando Iugar a urn complexo processo de compras, vendas e fus6es. 

Alguns aprofundaram sua estrat6gia de diversificayao, outros participando ativamente no processo 

de privatizay5es, outros ainda tenderam a cornpletar processes de integrat;:a.o vertical da produya.o 

central do grupo. Em alguns poucos casas, foram registradas transferencias de ativos a favor de 

empresas transnacionais. Alguns, :finalmente, sofreram diretamente a reduyao da dernanda intema de 

seus produtos, ficando em situayao dificil. Trata-se, ern particular, do caso de alguns grupos 

44 
A venda das empresas locais resulta, nas condiyijes detenninadas pela regula~ vigente neste periodo, num 

neg6cio conveniente para seus donas. " ... em tennos intemacionais -via sobrevaloriza~ do peso~ as empresas 

argentinas sao 'caras' para os investidores estrangeiros. Isto explica que ex:ista em muitos empresirios locais um grande 
interesse por aproveitar e.sta tendencia para se desprender de suas finnas" (Chudnovsky, LOpez e Porta, 1995:41). 
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relativamente pequenos, produtores de hens duniveis e de consume de massa.(Bisang, 1998) 

E de notar que, no caso argentino, a presem;a dos grupos econOmicos e particulannente 

escassa nos setores intens_ivos em tecnologia, como eletr6nica, farmaceutica, e produyao de bens de 

capital em geral -ou seja, nos setores mais dinfunicos, lideres do crescimento das economias nacionais 

mais desenvolvidas (Nochteff, 1994a). 

" ... escassa presenya destas organizay5es em atividades tecnologicamente de avanyada (seja 

pela complexidade de produto ou processo ou seja par sua relayao com a ciencia bisica). Ao 

contrario, parecem predominar, ao menos em urn nUmero significative de casas, as atividades 

tecnologicamente mais simples -e com menos possibilidades de 'spill over'- associadas 

geralmente as primeiras transformay6es de produtos primaries e/ou os recursos energeticos. 

Assim sen do nao surpreende que, em virios caso s: i) as vantagens dos conglomerados se 

associe as denominadas funy5es corporativas {em detrimento das produtivas); ii) a 

diversifi.cayao seja o caminho escolhido na expansao dos conglomerados" (Bisang, 1996:431). 

Sendo na maioria dos casas produtores de commodities, a tendSncia dos GGEE foi se integrar 

a urn mercado ampliado, priorizando a captayiio de tecnologias comprovadas em vez de optar pela 

possibilidade de gerayao interna. Dados seu desenvolvimento anterior, seu espayo de mercado e os 

conhecimentos tecnicos acumulados, aparecem restritos a urn papel de excelentes compradores de 

tecnologia intemacional (Bisang, 1996) 

Nas ex-empresas estatais privatiza.das os s6cios estrangeiros detem o controle acion3rio. Em 

geral, vi.rios acionistas estrangeiros integram o cons6rcio, mas apenas urn -ou, no maximo dois- e o 

operador tecru.co (em virtude das regulay5es incluidas nas licitay6es ). As raz5es do IED para dividir 

a propriedade acioruiria foram a diversifi.~ de riscos, a reuniao de titulos da divida e a preferencia 

por s6cios origiruirios do pais, com capacidade de pressionar o govemo argentino em caso de 

dificuldades aos neg6cios. 

"Ainda que os acordos nao impedissem a propriedade absoluta, os operadores estrangeiros 

preferiram -com uma {mica ex.cey3.o- se associar a investidores locais. Sua reputayao, 

capacidade de lobbying e conhecimento do meio local, alem dos aportes de capital, foram os 

fundamentos principais desta estrategia. Sem deixar de reconhecer a capacidade tecnica dos 

s6cios locais, os operadores estrangeiros entrevistados nao a consideraram urn fator decisive 

para sua escolha'' (Chudnovsky, Lopez e Porta, 1995:46) 

A privatizayao do setor serviyos criou, por sua vez, urn novo quadro de regulay5es, onde a 

capacidade de regulayao do estado se encontra significativamente diminuida. 0 estabelecimento de 
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algumas instfulcias de contro1e -fracas ern sua capacidade real de coeryao- alcanyaram ate hoje 

escasso desenvolvimento. 

No caso das P&MES, o periodo da segunda abertura implicou uma mudanya das regras do 

jogo em dois sentidos. Sensiveis a variay5es macroeconOmicas, se encontraram em urn cenario mais 

est<ivel, que diminuiu o grau de incerteza, mas, ao mesmo tempo, levou-as a enfrentar urn nivel de 

concorrencia com produtos e fomecedores alternatives apenas equipar<ivel com a primeira abertura. 

11 
••• a abertura da econornia, as reformas estruturais e a conformayao do Mercosul constituem 

urn cenilrio que, apesar de terem reduzido as incertezas das P&tvJEs sabre a evoluyao das 

variil.veis macroecon6micas fundamentais, aumentaram significativamente as 'incertezas 

estrat6gicas' das P&MEs quanta a sua posiyao futura no mercado e da possibilidade de 

enfrentar a apariyao de novos competidores e a oferta de substitutes a seus produtos. 11 

(Yoguel, 1998:191) 

Em contraste com a primeira abertura, em que se combinaram incertezas macroecon6micas e 'de 

posi¢o de mercado', na segunda, a atividade produtiva se desenvolveu em condiy5es de estabilidade. 

Dentro do novo esquema re-regulado, o impacto foi diferenciado, afetando, em particular os setores 

P&MEs que elaboram bens intensives em 'trabalho' e 'conhecimento' (Yoguel, 1998 ·192). A 

comparayao dos coeficientes de importayao e exportayao setorial pennite observar claramente este 

fenOmeno 

" ... enquanto os coeficientes de exportayao dos set ores intensives em recursos [ naturais] e em 

conhecimentos durante os rums 90 sao de 14% e 6% respectivamente, os coeficientes de 

importayao chegam a 8% e 35%. Por sua vez, as diferenyas entre os setores de elevada e 

reduzida intensidade de trabalho tambem sao signi:ficativas: enquanto os primeiros chegam 

nos anos 90 a urn coeficiente de importayao de 2%, os segundos tern urn nivel de 10% [ ... ] 

0 esp~ produtivo P&IME, que esta composto fundamentalmente por setores intensives em 

conhecimento e/ou trabalho, esta mais afetado pela abertura importadora que o resto das 

atividades dominadas por grandes empresas e nas que predominam funy6es de produyao 

intensivas em capital e recursos naturals" (Yoguel, 1998:183). 

As reformas estruturais e a conformayao do Mercosul constituiram urn cemino em que as 

caracteristicas consolidadas durante a trajet6ria s6cio-tecnica das P&:MES -gestae centralizada, urn 

fragil teia de colaborayOO, uma inseryB.o ex:terna pouco signili.cativa, estrategias de defesa do mercado 

interne, escasso desenvolvimento de atividades inovativas, reduzido nivel de investimento e forte 

atraso tecno16gico (Y oguel, 1996)- foram particularmente inadequadas, impedindo aproveitar 

potenciais vantagens do mercado ampliado (Gatto e Yoguel, 1993). 
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" ... nas novas circunstincias macroeconOmicas e de regu~:io, as P&MEs sofreram uma 

importante perda de posi~o relativa. T&n uma menor participa<;3.o no mercado ampliado, 

enfrentam novas e maiores competidores, tern menor controle sabre os movimentos. 0 perfil 

que vai tomando a oferta de substitutes, deve se ajustar a nova situayao da demanda. sao 

mai.s dependentes de novas agentes 'intermediaries' ( cadeias de distribuiyao, terceirizayOes, 
empresas de maiores dimensOes)" (Yoguel, 1996:587). 

Mas, ao rnesmo tempo, a aprendizagem gerada durante o periodo lSI pennitiu a algumas cornpetir 

em mercados extemos no periodo da segunda abertura: 

"A grande maioria das firmas exportadoras de tipo experimental ou ativo sao empresas de 

antiga experiencia no mercado interne. Boa parte das empresas tern mais de 25 anos de 

presenya no mercado locale exportam, em media, ha 15 anos ou menos [ .. ]as P&MEs 

exportadoras sio em sua grande maioria -especialmente na 3rea metal-mecinica- urn 

'subproduto' bern sucedido do processo de substitui.;io de importa.;Oes." (Gatto, 

1995:23) 

A demanda par insumos industriais, peyas e subconjuntos produzidos par P&MEs terceirizadas foi 

afetada, particularmente, de forma negativa pela prefer&lcia das grandes empresas por fomecedores 

estrangeiros, de modo tal que o processo de desvertica1iza.cao nao beneficiou o setor (Y oguel, 1998). 

A pressao competitiva e o aumento do tarnanho do mercado trouxeram como novas pontos 

de comparayao os parfunetros de referencia com os que trabalham as firmas manufittmeiras 

intemacionais. Nesse sentido, as empresas P&MES participantes do rnercado arnpliado se viram 

progressivamente foryadas a reorientar seus produtos e processes para ter acesso aos prevalentes em 

escala intemacional. A segunda abertura implicou assim urn ponto de quebra na trajet6ria s6cio

t6cnica deste tipo de empresas, tornando econornicamente pouco vi3.vel manter o comportamento 

hist6rico das firmas. 

" ... eliminou-se definitivamente o caminho de industrializa~o inercial 'tradicional' mediante 

o qual se estruturaram os setores manufatureiros em d6cadas passadas. As velhas estrategias 

operativasj;i nio parecem serviiveis" (Yoguel, 1996:589). 

Gabriel Yoguel (1998)45 estiliza tres tipos de posicionamento estrat6gico das P&MES, urn 'de 

excel&lcia produtiva', outre 'de desafio refundacional' e urn terceiro, 'de escassas possibilidades de 

4
~ interessante ter em co~o que este estudo sintetiza uma sene de trabalhos anteriores sobre 0 desempenho 

das P&MEs argentinas (fundamentalmente Maori-Koenig e outros, 1995; Moori- Koenig e Yoguel, 1995; Yogu.el, 1996 

e Boscherini e Yoguel, 1996). 
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sobrevivSncia': 

a) de excelencia produtiva: e urn grupo minoritario de empresas P&:ME (menos de 1% do total) 

que contrasta com o resto das empresas do setor. 

"Tratam-se de 'casos isolados de sucesso' como ja dissemos, porter urna evoluyao produtiva 

pouco vinculada a dinfunica dos setores aos quais pertencem. II (YogueL 1998: 189) 

Estas empresas correspondem aos setores de mciquinas e equipamentos, autopeyas, quimica fina, 

manufaturas de couro e certos produtos phlsticos, com predominio daqueles que tern certo grau de 

diferencia¢o. sao empresas medias, que exportam mais de urn quarto do total de suas vendas e que 

aproveitaram o processo de abertura incorporando uma maier quantidade de insumos e/ou 

componentes importados em sua funyao de produyao. Algumas das :firmas deste grupo 

desenvolverarn nos Ultimos anos acordos com empresas estrangeiras, em especial do Brasil, se 

utilizando da existencia de preferfulcias tariffuias e protocolos setoriais. 

b) de desafio refundacional: este grupo compreende aproximadamente dois ter~;os do total de 

P&l\1Es. As :firmas deste grupo elaboram produtos de reduzido valor agregado intensives em 

recursos naturais (i.e.: capas, azeitonas e frutas secas) e produtos de certo grau de diferenciayao 

adaptados as necessidades do cliente em escalas reduzidas, apropriados para operar no contexte de 

uma economia semi-aberta (i.e.: Illli.quinas para o processamento e embalagem de produtos 

alimenticios, linhas para engarrafamento, termoformadoras, equipamentos de movimento, etc.). sao 

empresas afetadas tanto por problemas produtivos e organizacionais anteriores como pelos que 

decorrem das reformas estruturais recentes e da globalizayao dos mercados. Em sua maier parte e 

com independencia do setor de atividade tern urn importante atraso tecnol6gico. Entre as ay5es 

implementadas sobressaem aquelas voltadas a reduzir custos por diversas vias, como a racionalizac;io 

do pessoal admini.strativo, e/ou de produy3.o, a redefini~ao de postos e tarefas na f3.brica e, em menor 

medida, a incorporayao de hens de capitaL Urn nUmero reduzido destas P&MES procurou 

desenvolver acordos de cooperayao com finnas brasileiras. Os acordos firmados foram em geral'de 

mao Unica', envolvendo urn fluxo exclusivamente comercial. Em geral, estes acordos foram muito 

instciveis e de uma durayao limitada. 

c) de escassas possibilidades de sobreviver no mercado: este grupo est8. integrado por urn ter~o 

do total de P&MEs. As finnas deste grupo elaboram grande diversidade de produtos: vitlvulas, 
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reposic;Oes, instrurnentos para rninerar;a:o e outras indU.strias. ferramentas de corte, motores el6tricos, 

m3.quinas engarrafadoras, equipamento de cozinha, baterias, sapatos, m6veis para jardim e oficina, 

refrigerar;ao industrial, fomos industriais, etc. Caracterizam-se par condutas 'vegetativas' e gestae 'de 

curto prazo', preocupadas com a mera sobrevivSncia. 

Em sintese, as grandes grupos econ6micos locais, associados com algumas transnacionais, 

diversi:ficam sua atividade, aumentando o grau de concentrar;a:.o e oligopolizar;a:.o da estrutura 

econOmica atraves da compra de empresas estatais. As transnacionais relacionadas com a explorar;a:.o 

de recursos naturais (as de produr;ao de alimentos em particular) renovaram seu interesse em investir 

em plantas locais. A tendencia parece orientada a adquisi9a.o de empresas ja existentes, em vez da 

construr;a.o de novas plantas. Outro grupo de transnacionais, ja instalado na Argentina, coordena sua 

produr;a:.o local com a de outras filiais de sua rede produtiva, globalizando sua estrategia. Aproveitam, 

ao mesmo tempo, suas redes locais de distribuir;a.o para comercializar produtos importados. A 

projer;ao desta tendencia nas transnacionais instaladas no pais desde os anos 60 incidiria em uma 

redur;ao do valor agregado da produr;ao, e as levaria a reconverterem-se em montadoras, ou em 

comercializadoras de bens importados46
. 

A l6gica de acumular;§.o exige a atenr;ao em aspectos financeiros e comerciais, cujos tempos 

sao menores que os longos periodos acumulativos tecnol6gicos. Paradoxalmente, o atual modele 

econ6mico, ainda que prolongue os prazos de previsibilidade e diminua a incerteza macroecon6mica, 

parece, ao mesmo tempo, tamar irracional o investimento de risco em inovar;Oes locais. 

11 A interar;a:.o de ET, GGEE e P&MEs nao conforma urn tecido produtivo capaz de gerar 

sinergias que sustentem processes de competitividade autentica, que aproveitem de forma 

simult8nea as economias de escala e de especializayio 11 (Bisang et al, 1996:212). 

"A que conclusa.o podemos chegar? Que existe uma grande quanti dade de casas 

microeconOmicos notavelmente exitosos, mas que quando se agregam os dados, no entanto 

nao tern a forr;a suficiente para desenvolver urn novo padra:.o de especializar;ao da indUstria 

argentina que gere urn modele sustentil.vel de Iongo prazo" (Kosakoff, 1996:4). 

46
" A dependencia estrutural [ ... ] se estende a todos os setores do processo de reproduyao industrial: estrutura da 

prod~. provisa:o de bens de capital, de :materias primas e deJIC¥lS de reposi~o, tecnologias de fabric~o de produto, 
gestao empresarial, pesquisa e desenvolvimento e mercados para venda. Esta industrializayao orientada ao mercado 

mundial refo~ a dependSncia estrutural de toda a reprodu~o econOmica em sen oonjunto, e nao somente em fonna 
linear." (FrObel, Heinrichs e Kreye, 1981:509) 
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4.3. Alguns aspectos da dinimica econOmica relacionados a dinimica s6cio-tCcnica 

4.3.1. Fases do desenvolvimento industrial 

A partir do exposto no ponto 4.2. -cronologia da dinfunica econdmica- parece possivel 

separar o desenvolvimento industrial argentino em diferentes fases. No esquema 4 .1. foram estilizadas 

quatro fases, correspondentes ao periodo analisado47
: 

4.1. E squema simnll 1cado das f ases do desenvolvimento mdustrial areentino 

substitutivo-

I 
abertura com abertura com abertura com 

mercado interno regula~es tentativas de reestrntura.;io e 

1958-1978 I 1978-1981 estabiliza.;.iio globaliza.;io 

1982-1990 1991-1995 , 

cen:irio - industri.al~o ! -shock de abertura - sequencia de programas - estabi~iio por 
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produtos diferenciados - ern gera1, crescimento de vegetais 

commodifies industriais e - em geral, expansao do 
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I 
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destino da - me:rcado intemo - mercado intemo • expor"ta.yiio e me:rcado - exportavao e mercado 

produ.;io 
- aumento de exporta<;:iio de m..mo intemo e Mercosul 

commodities 
industrial 

corrente de - investimenl:o estrangeiro - lED associado a I - investimentos emangeiros - investimento estrangeiro 

investimento 
direto associado a capta<;:ll<> oportunidades financeira.s =o• direto associado ao 

de recursos do mercado - desinvestimento industrial - investimento local menor me:rcado intemo e regional 

intemo e doo preyos de - investimentos vincuiados que gast.os de reposiyiio (Mercosul) 
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- credito pUblico de incentive a indU.stka e as - take over de empresas - ·- nacionais por ET e GGEE 

47
Como j3. foi mostrado na ~a cronologia, a fase de industrializa~o por substitu.i~o de importa¢es 

co~u na Argentina no inicio da decada de '30. PorCm, para os efeitos desta tese, e conveniente restringir este 

esquema a caracte~o do periodo analisado: 1970-1995. Em virtude d.isso, o esquema se limita, no inicio, a segunda 

fase de lSI: 1958-1978. Por outro Jado, como tambem foi mostrado anterionnente, pode-se dizer que as estrategias lSI 
explicitas se encerram em meados de 1974, apenas em 1978 aparecem mudan~ politico-econ6micas ta.is que revertem 

a orie~ geral estabelecida antes. Portal motivo, optou-se por estender a fase substitutiva ate este ano. 
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Este diagrama e resultado de uma ~com altera~s, realizada sobre um esquema apresentado por. B1sang, R, 

Fuchs, M e Kosakoff, Bernardo (1992): Internacionalizaci6n de empresas industriales argentinas, Proyecto 

Volkswagen-Sti:ftung Ref TI/67/0663, The Transformation of the Argentina Economic System; Industry and 

International Trade, Oficina de la CEP AL, Buenos Aires. Tambem citado em Bisang, R, Fuchs, M e Kosakoff, B. 

(1995:228-9) e Kosakoff, B. (1993:18-9). 

Evidentemente, a passagem de urn cemirio a outro significou uma serie de mudancas na dinfunica 

econOmica local que afetaram a dinamica s6cio-tt':cnica. Nos pontos seguintes se analisam algumas 

dessas mudan9as. 
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4.3.2. Mudan~as no Regime Social de Acumula~io 

Tanto as alteray6es nos fluxes de comercio intemacional como nas regulamentay6es locais 

ou nas estrat6gias empresariais revelam a ocorrencia de transfonn3.96es no que se poderia denominar, 

seguindo a definiyao de J Nun, 'regime social de acumulayao' local: 

"Procure designar com esta noyao o conjunto complexo e historicamente determinado das 

instituiy6es e das pniticas que incidem no processo de acumulayao de capital, entendendo este 

Ultimo como uma atividade microeconOmica de gerayao de lucros e de tomada de decis6es 

de investimento [ _ .. ] tal regime pede ser concebido como uma matriz, de configurayao 

variaveL em cujo interior vao se entrelayando estrategias e t~iticas diversas para implementci
las, de modo que a acumulayao de capital acaba sendo 'o resultado contingente de uma 

estrutura de estruturas e estrategias'." (Nun, 1995:60) 

Este conceito guarda certo parentesco com as elaboray6es da 'escola de regulay!o' (ver, por ex.: 

Aglietta, 1977; Lipietz, 1987)48
. A diferenya principal entre o conceito de Nun eo marco conceitual 

dos regulacionistas reside em que estes reservam o termo 'regime de acumulayi:io' para as relay5es 

econOrnicas e designam como 'modo de regulayao' o conjunto de instituiy6es e padr6es de conduta 

que as controlam. 

Evidentemente, dentro do conjunto de estrategias e t<lticas desenvolvidas dentro das matrizes 

de diferentes regimes sociais de acumulayao e necess<irio incluir aquelas diretamente vinculadas ao 

comportamento tecnol6gico des atores econOmicos. 

Assim, e quadro anterior pede ser lido como uma descriyao de fenOmenos relacionados a 

alteray6es no regime social de acumulayao argentino. Em seguida, serao observados alguns destes 

fen6rnenos, diretamente relacionados a evoluy[o da dinamica s6cio-tecnica local. 

4.3.2.1. Abertura comercial 

A sornat6ria de regulay6es protecionistas gerada pela sucessao de politicas lSI entre as 

decadas de 30 e de 70 se refletia claramente na existencia de tarifas elevadas de importayao. A partir 

de 1978, durante a prirneira abertura, inicia-se uma rnudan\4 na politica tarifaria, de orientayao 

48
Deste modo, vincula-se aos desenvolvimentos de Gordon y Reich (1982); Jessop (1983) e Block (1986 

yl990). 
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contrfuia. Alem de algumas limita~6es cojunturais, esta orienta~ao de abertura permaneceu est<ivel 

durante as Ultimos 20 anos, como pode se observar no quadro seguinte: 

4.2. Tarifas de importa~iio 
(tarifas ad valorem %) , 

tarifa 
ano miDma 

1980 100: 

1981 75 

1982 55 

1983 55 

1984 55 

1985 55 

1986 55 

1987 50 

1988 50, 

1989 30i 

1990 241 

1991 35 

1992 20 . 
Fonte_ Ministeno de Econonua (1992). 

Ao mesmo tempo que as tarifas maximas caiam, aumentou a quantidade de setores em que a tarifa 

minima diminuiu ou se reduziu a zero. Nota-se que esta orientayao se manteve ainda durante a fase 

recessiva de 1982-1990. 

No entanto, ainda que seja pr<itico distinguir entre urn primeiro e urn segundo periodo de 

abertura, quanta a politica tarifiiria estaria mais prOximo aos dados falar de urn processo 

relativamente constante de diminui~ao das barreiras as importay5es, em que e possivel distinguir 

alguns periodos de acelera,ao (em particular 80-82 e 89-92) e urn periodo de estabilidade (83-86). 

4.3.2.2. Mudam;:a de atores dinimicos/mudan~ de estrategias 

No transcurso das mudanyas no regime social de acumulayao e possivel observar alteray5es 

significativas ao nivel dos atores. Em contraste com o periodo substitutive, quando, pelo menos 

parcialmente, o grupo dos atores mais dinfunicos estava constituido por empresas estatais, grandes 

empresas nacionais especializadas e urn conjunto significative de P&:MEs, a partir da primeira 

abertura se consolidou wna nova elite econOmica, integrada por Grupos EconOmicos locais e algumas 
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filiais de empresas transnacionais. 

0 novo regime de acumula~ao tendeu a viabilizar e premiar estrategias de diversifica~ao 

vinculadas ao aproveitamento de oportunidades de curta e media prazo geradas por mudan~as na 

regulay3.o, no momenta que dificulta ou sanciona estrategias de especializa~iio. Assim, os atores que 

apresentavam urn comportamento inovativo mais din§mico durante e periode substitutive diminuem 

sua importfulcia relativa e/eu adotam estrategias altemativas, relacionadas a necessidade de 

sobrevivSncia. 

Os atores beneficiados, por outre lado, nao centralizam sua estrategia na gerayao de 

inovay5es. Ao privilegiar o desenvolvimento do setor de produtos indiferenciados -pela prOpria 

natureza das empresas mais dinfunicas e, como se vera mais adiante, pela condiy5es geradas pelos 

novas regimes de regulayao- e desnecessitrio privilegiar ay5es inovativas. Apenas se acentuam, a 

partir da segunda abertura, as vantagens de introduzir tecnologias brandas, orientadas ao aumento 

da produtividade do trabalho. 

" ... produto da difusio leota mas progressiva de novas prAticas organizacionais 

associadas a tecnologias desincorporadas, que muitas firmas estiio adotando para reduzir 

seus custos de operayiio, frente as novas condiy5es competitivas vigentes, em particular 

durante o Plano de Convertibilidade." (Kosakoff, 1995:112) 

Da perspectiva da taxonemia de K. Pavitt, e possivel chegar a conclus5es convergentes. 

Durante o periodo substitutive, foram desenvolvidos crescentemente setores de fomecedores 

especializados' (em particular, m<iquinas-ferramenta) e 'baseados em ciSncia' (informAtica, 

fannaceuticas, rruiquinas de o:ficina) ao mesmo tempo que se expandiam setores 'intensives em escala'. 

Simultaneamente, foram criados vinculos inter -setoriais, consolidando-se paulatinamente uma rede 

de fomecedores (cujo caso mais claro aparece no setor automobilistico). Durante a primeira abertura, 

este panorama foi radicalmente alterado. Por urn lade, os setores 'baseados em ci&cia' tendem a 

desaparecem, em alguns casas, ou a diminuir sua incidSncia na dinfunica econ6mica geraL Os setores 

'intensives em escala' e os 1dominados pelo fomecedor' passam a explicar o cenjunte da dinfunica 

(como se observou no ponte 3 .6.4. ), e respondem pelo grosse das expertay6es industriais argentinas 

do periodo. Neste novo cernlrio, os vinculos inter-setoriais gerados durante a fase substitutiva tendem 

a se deteriorar. Este fen6meno afetou particularmente o setor de fomecedores especializados. 

Em outras palavras, no regime social de acumulayiio, consolidado a partir da primeira 
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abertura, a inova~ao nao ocupa urn Iugar significative. A crise posterior, 1982-1990, prejudicou 

particularmente firmas especializadas (a tal ponto que provocou a retirada de filiais de 

transnacionais). As alteray5es no regime social de acumulac;ao correspondentes a segunda abertura 

tenderam a premiar aquelas firmas de posiya:o oligop6lica no mercado local, com sOlido respaldo 

financeiro, vinculos tlexiveis com o exterior e rela~5es com o aparato de estado e, a sancionar -

relativamente- o resto. Assim, deteriorou-se ainda mais a situayao dos atores econ6micos colocados 

em situa~es problemB.ticas pelas sucessivas crises dos anos 80. Este processo de 'sele~ao natural'

na:o sele~ao dos mais aptos, mas dos 'melhor adaptados a'lbene:ficiados' pelas condi~Oes do regime 

social de acumulaya:o local- deu Iugar a consolidaya:o econ6mica dos atores tecnol6gicos menos 

dinfunicos em tennos de inovayao e mais dinfunicos em termos de trajet6rias de mudan~a tecnol6gica 

baseadas em importa~5es seletivas de tecnologia incorporada. 

A onda de lED correspondente a segunda abertura na:o fez senao aprofundar esse regime de 

acumulac;ao e suas repercuss6es sabre a dinamica s6cio-tecnica local de diferentes maneiras: 

- take over de grandes empresas especializadas de capital nacional; 

- sele~ao de s6cios entre os grandes grupos econ6rn.icos locais; 

- amplia~ao das filiais locais mediante transferencias intramuros de tecnologia_ 

Isto aumentou o grau de concentrayao do regime de acumulac;iio, consolidou ainda mais a existencia 

de urn nU.cleo de tirmas com urn acentuado controle da economia local nao baseadas em estrat6gias 

inovativas, e tendeu a confirmar a aparente viabilidade de integrac;ao em technological frames 

intem.acionais, ao mesmo tempo que tomou 'ut6picas' ou 'indesejB.veis' as estrat6gias locais baseadas 

em inova~a:o para diferenciayao de produto e, fundamentalmente, de processo. 

Da perspectiva da tipologia de Pavitt, este novo cenario sup6s uma consolida~ao das 

tendencias iniciadas durante a primeira abertura. Acentuaram-se os problemas do setor de 

'fornecedores especializados', ao mesmo tempo que se afinnaram as estrati:gias de integra~ 

globalizada!regional da produyao. Como foi observado nos pontes 3.6.2.2.; 3.6.2.3 e 3.6.4, ainda no 

ambito do com6rcio com o Brasil, o com6rcio intra-regional tendeu a desfavorecer a pos~ao 

competitiva do setor argentino de rrniquinas e equipamentos. E possivel registrar urn certo 

desenvolvimento no setor'intensivo em ciencia' (software, biotecnologia, instrumental medico), mas 

sua incidencia sabre a dinfunica global foi praticamente insignificante. No plano das rela~Oes inter-

463 



setoriais, a dinfun.ica da segunda abertura registrou urn novo tipo de arranjo inter -institucional m.ais 

incerto, onde as interay5es locais estavam subordinadas a existencia de vantagens conjunturais de 

mercado. Algumas empresas finais selecionaram seus fomecedores locais, em setores especificos, a 

prOpria l6gica do mercado aberto fez com que as integray5es verticais da produyao (em escala 

nacional) perdessem sentido. Como uma faceta a mais da reestruturayao regressiva, tanto os setores 

'dominados pelo fomecedor' como os 'intensives em escala' (estes Ultimos cada vez m.ais 

transnacionalizados) tiveram cantata direto com fomecedores estrangeiros. 

4.3.1.3. Centralidade do financeiro 

Na passagem de urn regime social de acumulaya.o correspondente ao modele lSI ao da 

primeira e segunda aberturas aparece uma mudanya na hierarquizaya.o de funy5es das firmas. B. 

Kosakoff caracteriza esta mudanya -de uma 16gica de oficina a uma empresarial- da seguinte forma: 

"Este conjunto de elementos deterrnina algo que se pode chamar 'a passagern da oficina a 
empresa'. As firmas se vtem cada vez menos atnis do torno, do tear e da maquina, e 

cada vez se veem mais atr3s da caixa registradora. A estratcigia que se observa, de forma 

muito estilizada, e que da simples oficina industrial do modele substitutive, passa-se a uma 

estrategia em tres pianos. No primeiro, as empresas seguem manufaturando bens. No 
segundo, o que se observa, e que o incremento dos custos mi:dios esta associado ao 
incremento do valor agregado, e ftente a isto, uma estratfigia de reduzir seus custos medias 

e desarmar seus fornecedores locais e se abastecer de peyas e insumos importados, 
incrementando a montagem, abandonando a fabrica9a.o. Por Ultimo, as empresas privilegiam 
notavehnente suas redes de comercializ~a.o e distribui~o, porque podem se converter elas 
mesmas nas melhores comercializadoras dos produtos irnportados." (Kosakoff, 1996:10) 

0 aparato de regulay5es da lSI e a inexistencia de possibilidades praticas de especulayao financeira 

por parte de pequenos, medics e, mesmo, grandes produtores voltados para o mercado interne, fazia 

com que a aten9lio das firmas se centrasse no desenvolvirnento de produtos e processes. 0 

surgirnento de novas possibilidades a partir da instauraya:o da Lei de Entidades financeiras alterou 

completamente o horizonte de neg6cios. A oferta de taxas positivas no circuito financeiro e a 

possibilidade de transformar a firma, de produtora em comercializadora de produtos acabados 

importados, significou a existencia de uma nova pauta para dimensionar a viabilidade das empresas 

e a orienta9ao do investimento. 

"Estas firmas tiveram tres impulses desde 1976, que determinaram importantes mudan9as 
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com incrementos de produtividade. [ ... ] 0 segundo deles est eve articulado com a passagem 

da taxa de juros real negativa -vigente durante a lSI- em termos positives que se iniciou com 

a Reforma Financeira de 1977 e se consolidou no manejo financeiro das empresas, posterior 

ao refinanciamento dos passives em 1982. A 16gica da produ~io industrial mudou 

radicalmente com a necessidade de auto-financiamento ante a inexist&lcia do sistema 

crediticio e as melhorias na manipulayao de inventarios, tempos mortos, desarticula~ao do 

lay-out de produyao, etc., que imp5e como racionalidade produtiva a existfficia de elevados 

interesses reais" (Kosakoff, 1995: 112). 

Esta mudan~a apresenta vantagens substanciais em termos de matura~a:o das :firmas e sofistica~ao de 

seu comportamento no mercado aberto. Entretanto, a racionalidade especifica do novo regime social 

de acumula~ao das aberturas, implicou a ado~ao, em muitos casas, em uma estrategia defensiva: 

" ... a estrat6gia defensiva das empresas induz a urna maier especializa~ao de montagem e 

com6rcio das firmas industriais; desta forma conseguem se manter nos mercados. [ ... }Mas 

evidentemente isto impacta em dais sentidos de forma negativa: nao se incorpora mao-de

obra, e fundamentalmente, nio se desenvolvem novas capacidades tecnoprodutivas que 

permitam uma passagem da produ~io para bens de maior valor agregado e 

diferencia~iio" (Kosakofi; 1996:10). 

Em consequencia, ao se centralizar os aspectos financeiro-contabeis como a matriz dos ca.Iculos 

custo-beneficio, a atenyao sobre produtos e processes passa a segundo plano, ou, em outras palavras, 

passa a ser determinada por esta l6gica de acumula<;:ao financeira. Ao se alterar os crit6rios do 'born' 

eo 'possivel', a 'tradiyao' inovativa acumulada durante a lSI perde consistSncia e racionalidade, frente 

a mais poderosa evidSncia do mercado financeiro. E, complernentarmente, implicou, para aquelas 

firmas que nao o compreenderam a tempo, uma nipida san.;;ao econ6mica. 

4.3.2.4. Reestrutura~Oes ofensivas e defensivas 

Ao analisar, em uma visao de conjunto, o setor industrial argentino em 1994, B. Kosakoff 

(1995) estiliza urn conjunto de transfonna.;;6es estruturais. Estas transforma~6es resultaram em urn 

tecido industrial do mesmo tamanho em produyio e emprego que o correspondente ao ceniuio de fins 

do periodo substitutive, mas com comportamentos setoriais e empresariais opostos. Num funbito 

geral de aumento da produtividade e uma importante concentra.;;ao no interior de carla mercado 

industrial, Kosakoff observa -de maneira simplificada- duas vias de reestrutura~o. A primeira via se 

caracteriza por reestrutura.;;Oes 'ofensivas': 
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"Os setores e/ou as :finnas com reestrutura¢o 'ofensiva' se destacam por mudanfYas radicais 

na organiza~Yiio da produfYio, com a incorporafYiio de novos equipamentos e com 

aumentos relevantes em seus indicadores de produtividade e competitividade. Em 

muitas atividades manufatureiras se verifica a exist8ncia de plantas com estas caracteristicas, 

mas em termos setoriais os cases mais importantes sao: i) as plantas produtoras de insumos 
intermediaries intensives em escala e capital, cujos indicadores produtivos estao nos melhores 
padrOes intemacionais: siderurgia, petroquimica, aluminio, cimento e refinarias de petr61eo; 
ii) algumas empresas alimenticias (em especial as especializadas em produtos mais 
diferenciados) e o desenvolvimento do complexo exportador de azeite, que abrange apenas 

cerca de 40 plantas fabris, mas que compreende os sistemas de armazenamento e transporte 

e iii) a transfortna.yao do complexo automobilistico, em particular com o desenvolvimento da 
especializar;ao de autopeyas com uma nova l6gica industrial destinada al mercado 

exportador." (Kosakoff, 1995: ll!-2) 

Por outro lado, Kosakoff diferencia as empresas que conseguiram sobreviver as sucessivas crises da 

d6cada de 80 mediante reestruturay5es 'defensivas'· 

" ... tamb6m aconteceram mudanyas significativas, que se evidenciam por exemplo em seus 
importantes crescimentos da produtividade, porern nao superaram totalrnente os problemas 

bitsicos de seu funcionamento na medida que ainda se fundamentam em condi~YOes da tpoca 

substitutiva com escalas reduzidas de produfYiO, desenvolvimento escasso de 

fornecedores especializados e subcontratistas, elevada integrafYio horizontal e urn 'mix' 
muito amplo de produtos" (K.osakoff, 1995:111-2). 

Per tnls da imagem estil.tica da recessao dos anos 80, aparece, entao, urn movimento 

generaliza.do de reestrutur~es industriais. Contudo, nota-se que tanto as reestruturay5es ofensivas 

como as defensivas nao implicararn uma intensificayao da din§.mica inovativci., e, nem sequer, uma 

modificayao substancial da dinfunica s6cio-tecnica das empresas reestruturadas. Por outre lado, a 

forma em que se realizaram estas reestruturay5es implicou em urn elevado custo social, 

fundamentalmente no que se refere a desemprego, substituiyao da mao-de-obra qualificada e 

concentra.<;ao da renda, de efeitos de longo prazo sobre o ensemble s6cio-tf:cnico local. 

4.3.2.5. Regulacionismo/desregulacionismo/re-regulacionismo 

Ao Iongo da cronologia, e possivel observar uma constante produc;ao de iniciativas de 

re~. Algumas delas, adotando uma perspectiva neoliberal quanta a atividade do estado, foram 

apresentadas como iniciativas de "desregulayiio" da atividade econOrnica. 

Logo, nota-se que, em termos sistemicos, toda iniciati.va de desregulayao e, simplesmente uma 
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varia~a:o das regula~5es do sistema, que poderia ser denominada, com maior pertinencia, uma re

regula~o da dinfunica econ6mica, ou, como rnostra D. Aspiazu, uma reconfigura~io do contexto 

de regula~;Oes: 

" ... a crescente desregula~ao de certos mercados e da economia em geral que, na realidade e 

dadas as assimetrias que provoca, poderia ser caracterizada como de reconfigura~;io do 

contexto de regula~;iies em que se inscreve o desenvolvimento da economia em geral, e 

o dos setores e agentes, em particular" (Aspiazu, 1994:159). 

Talvez o caso mais claro neste sentido seja o constituido pela politica explicita des-reguladora 

do Plano de Convertibilidade. Na realidade, a prOpria combina~o de medidas de regulayao p6s 

implementayiio do Plano de Convertibilidade (incluindo as medidas de "desregula,ao", ou, em outras 

palavras, de desativayao das regulay6es anteriores) constituiu urn novo contexte de regulay6es, de 

efeitos reais e repercuss5es de longo prazo (its vezes de caritter irreversivel) sobre a estrutura 

produtiva, tal como e claramente enunciado no seguinte fragmento: 

" .. o tipo de cimbio baixo se combinou com os efeitos da liberaliza~io comercial para 

substituir atividades domtsticas que seriam de outra maneira competitivas 

internacionalmente [ ... ]Como a destruiyao de fumas e de capital fisico e humane tern trayos 

de irreversibilidade, estes efeitos sao persistentes. Os processes de desindustri~ao e de 

des-substituiyao de importa.y6es manufatureiras implicam uma adaptayao ampla da estrutura 

econOmica a urn padrao transit6rio de preyos relatives e fluxes de capital. Quanto mais se 

estende no tempo o tipo de cimbio baixo e quanto mais sustent3.vel aparenta ser, 

maiores sio os efeitos sobre a estrutura da economia." (Damill, Fanelli e Frenkel, 1996:71) 

Frente a uma possivelleitura hist6rica que caracterizara a lSI como regulacionista e as politicas de 

abertura como desregulacionistas, a perspectiva sistemica sup5e a necessidade de analisar estas 

mudanyas como simples alteray5es nas fonnas de regulayao. As politicas de abertura, neste sentido, 

sao tao reguladoras como as politicas ISI, e nada h<i de "natural" -de nao regulador, de nao 

construido socialmente- nelas. A Unica diferenya real, neste sentido, 6 discursiva: tanto em urn como 

em outre caso, as regula.y6es implicam sistemas de premios e castigos, refletidos em vantagens para 

diferentes grupos de atores, por6m, s6 no caso das regulay5es lSI se explicita o objetivo perseguido 

e o suposto beneficiitrio 

0 que aparece ao analisar o periodo de politicas substitutivas e que, ao Iongo de diferentes 

gest5es, foi gerado e acumulado urn conjunto de regulay()es, em muitos casos nao conectadas entre 

si. E, algwnas delas foram francamente contradit6rias ou dis:funcionais quanta aos objetivos 
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enunciados. Neste sentido, parte do resultado da implementayao de politicas "desreguladoras" foi a 

"limpeza" desse complexo aparato de regula.y6es e sua substituiyao por urn conjunto restrito -e 

comparativamente mais coerente- de medidas de regulayao. 

A fonna em que se conceberam e implementaram estas regulay5es e re-regulayOes reforyou, 

como se veni no ponto seguinte, os efeitos sistem.icos observil.veis no plano do regime social de 

acumulay3.o, ao centralizar os beneficios nos setores mais concentrados. 

4.3.2.6. Subsidios e isen~Oes 

Nota-se que as regula.y6es nao funcionam ex nihilo, gerando urna nova realidade apenas par 

sua exist&ncia, mas somarn-se a urn conjunto de regras do jogo e racionalidades jil. existentes, ou, em 

outras palavras, se integram ao regime social de acumula.yao vigente. Assim, alguns efeitos 

aparentemente 11paradoxais" ou 11rWo desejados" de algumas re~6es em relayao aos seus objetivos, 

sao compreensiveis em termos sistSmicos: as regulay6es se integram sinergicamente ao regime social 

de acwnulay3.o, reforyan.do-o algumas vezes, tornando-o complexo ou fragmentando-o outras. Uma 

mudanya nas regulayOes de grandes variaveis macroecon6micas que constituem os pilares bil.sicos de 

urn regime social de acumula.ya.o podem afetar uma situaya.o de modo a induzir o inicio de urn 

processo s6cio-econ6mico que leve a apariyio de urn novo regime. Mas tal mudanya nao pode ser 

tomada como a causa necessaria e suficiente para explicar tal processo. 

Em algumas ocasi6es, tanto ao conceber como ao interpretar uma regulayao em particular, 

tem-se uma "ilusao linear", na qual atores ideais respondem mecanicamente a iniciativa reguladora, 

em uma relayao de causae efeito. Assim, os processes sociais de mudanya (eo que costuma ser 

nonnalmente o objetivo de uma nova regu.Iaya.o: gerar mudanyas sociais) tendem a ser tratados como 

sistemas fechados. Isto e perceptive!, principalmente, em algumas iniciativas de regulayao do periodo 

ISL 

A amllise dos regimes de incentive industrial, urn aspecto parcial das regulay5es vigentes 

desde meados dos anos 70 ate o inicio dos 90, pennite observar com mai.or detalhe este processo, 

em que as iniciativas de regulayao e induyao de novas condutas produtivas se vincula com as 

condiyOes concretas do regime social de acumula¢o, modi:ficando-o e retro-alimentando-o ao mesmo 

tempo. No quadro 4.3. estao sintetizadas as principais caracteristicas destes instrumentos de 

468 



regulay5es 

. . aractenst•cas prmcipais dos programas de incentivo industrial 43 c 
caracteristicas regime de incentivo provincias da Rioja, territ6rio nacional de 
substantivas nacional Catamarca, San Luis e San Terra do Fogo 

lei 21.608177, decretos Juan lei 19.640/72 
regula.mentares e lei lei 22.021179, 22.702/82 e 
22.876/83 22.973/83 

objetivos · • fomentar a melhoria na eficifucja da - gerar novos postos -de trabalho na inten.sificar o nlvel de 

indUstria por moderniza91io, mdUstria desenvolvimento econfunico da 

esp~aliz., integr~io, fusio, - desenvolvimento industrial regiao com a criayio de novos 
economia de escala ou mudanyas em acelerado estabeiecimentos industriais e a 
sua estrutura ' expansio das atividades comerciais 

I ' 
- estimular o desenvo]v. regional e a 

! I' ftxa<;io em areas e zonas de fronteira 

I 
! - impulsionar indUstrias para a 1 

seguranya e defesa nacional ' 
' ' 
' ' - tarif.irios - tarifarios -tarifarios tipos de 

incentivos 
- fiscais para a indUstria seiecionada, - fiscais para a indUstria selecionada, • fiscais para a indUstria selecicmada 

para os investidores para os investldores - beneficios adicionais il. exp0fta.93_o 

- beneficios adicionais il. e~iio - beneficios adicionais para compras e 

, - restri~Oes tempor:irias il. irnp~iio vendas efetivadas no territ6rio 
1 de hens competitivos -

direitos de isen'tio total ou parcial de direitos de I isenyio total ou parcial de direitos de isen'tio totalse a import.a.v!o ao resto 

I . imp~ de bens de capital e de ~ impo~o de bens de capital e de do territ<'>rio esta taxada com urn 
1 tmport:ayao suas peyas e acess6rios ate 5% do ' suas peyas e acess6rios ate 5% do imposto inferior a 90%. Do contr.irio I sobre bens de valor daqueles valor daqueles corresponde abonar 50% do imposto 

capital ' 
' 

Fonte: elaborado em base a Asp1azu (1989.38-43). 

Os atores econ6micos realmente existentes nao se comportaram, evidentemente, de urn modo 

direcionado pela racionalidade dos objetivos s6cio-politicos enunciados pelas legislayOes, mas 

procurararn, como e 16gico, rnaxirnizar seus beneficios de acordo com as possibilidades abertas pelas 

condiyOes concretas dos programas de incentive: aproveitar as vantagens do mercado protegido e 

os incentives ta:rifiuios e fiscais. Nota-se que isto nao deve ser interpretado simples e ingenuamente 

como uma pnltica de rna re por parte dos beneficiaries (ainda que isso tenha ocorrido, em alguns 

cases) nem como urn problema de falha na implementayao dos regimes. 

Ao contrario, tanto em sua concepyao como na distribuiyao dos incentives, estas regulayOes 

se mostraram funcionais ao aprofundamento do regime de acurnulayiio vigente, contribuindo para a 

gerayao de rendas extraordirulrias para os beneficiaries. Para perceber isto, basta observar o perfil dos 

mesmos. 
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4.4. Projetos de incentivo com amparo das Leis Nos 20.560 e 21.608 (1974-1987) 

lnvestimento autorizado segundo tipo de hem 
(quantidades absolutas e milhares de d6lares) 

I pro·etos investimento 
' 

tipo de bem milhares de 
· quantidade % U$S % 

hens de consumo nao dur.iveis 228 32,9 1093348 15,0 

hens de consumo intennedilirios 355 51,21 5877224 80,6 

hens de consumo durliveis 50 7,2i 136604 1,9 

hens de capital ' 54 7,81 168217 2,3 
' 

' hens diversos 6 0,91 12510 0.2 

total 6931 wo,ol 72879031 100.0 

Fonte. Asp1azu (1989) 

elaborado sabre a base de info~ao dos censos industriais de 1974 e 1985. 

Os incentives se concentraram no setor de hens de consume intermediario, e, da perspectiva da 

taxonornia de Pavitt, em setores 'dominados pelo fomecedor' e, principalmente, nos 'intensives em 

escala'. Sea quantidade de projetos ja se mostra clara neste sentido, a distribui¥ao do montante dos 

investimentos 6 ainda mais significativa. Note-se que esta orienta~ao coincide com a inten~o das 

politicas lSI de gerar uma base local de bens intermediarios, a fim de atender a demanda deste tipo 

de bens localmente (mas isto ocorre, e necessaria recordar, a partir da primeira abertura). Como 

contrapartida, o setor de bens de capital -urn dos motores do desenvolvimento industrial ate meados 

dos anos 70- foi o menos beneficiado. 

0 quadro seguinte, 4.5., pennite observar como a distribui~ao dos incentives funcionou a 

favor do regime social de acumulat;:ao vigente. Os incentives se repartiram refor~ando a estrutura de 

concentl"a¢o. Os setores mais concentrados receberam mais da metade dos investimentos, ainda que 

representassem a menor quantidade de projetos. Ern contrapartida, os setores rnenos concentrados 

nao alcanyaram 10% dos investimentos. 
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4.5. Estratos de concentra~io dos projetos de incentivo industrial 
(em porcentagem e milhares de d6lares) 

nroietos ' investimento : 
estratos de concentra~io : 

milhares de 

ouantidade : % i U$S % 

setores altamente concentradas mi 19,0! 3810830 52,3 

setores medianamente concentradas 3051 I 44,01 2647794 36,3 

setores escassamente concentradas 209 30,2 685513 9,4 

subtotal 646 93,2 7144137 98,0 

outros setores 47 6,8! 143766 2,0 
I ' total ' 693 100,01 7287903 100,0 

RAC: setores onde os 8 estabelecimentos maiores e>..l)licam mais de 50% da produciio 

RMC: setores onde os 8 estabelecimentos maiores exnlicam entre 25 e 49,9% da nroduciio 

REC: setores onde os 8 estabelecimentos maiores exolicam menos de 24% da oroduciio 

Outros: setores que considerados individualmente niio representam 0.15% do valor da prodUQiio industrial 

Fonte: Asp1azu (1989). 

Da perspectiva da dinfun.ica inovativa, os regimes de incentive industrial apresentam alguns 

aspectos significativos. Talvez o mais importante seja que em todos eles aparece como figura 

principal a isen~ao ta.ri:f'aria e fiscal para a adquisi~ao no exterior de hens de capital. Assim, este setor 

intensive em P&D e em mao de obra qualificada e, na taxonomia de Pavitt, de fornecedores 

especializados, foi duplamente desfavorecido. Por urn lado, porque a implementa~ao dos incentives 

favoreceu a sua concorrencia extema e par outre, porque foi relativarnente prejudicado na 

distribui~iio dos incentives. 

Ao priorizar o setor de hens intermediaries, os programas de incentive favoreceram de fato 

produ~5es pouco intensivas em inovac;Oes, em detrimento das mais intensivas. 0 quadro seguinte, 

4.6., permite observar isto com maier precisao. Note-se que nenhuma das atividades mais 

beneficiadas e intensiva em conhecimento, tratando-se, em geral, de commodities produzidas com 

tecnologias de processo maduras. 
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4.6. Projetos de incentivo industrial aprovados, por setor 
(em quantidades absolutas e milhares de d6lares) 

I 

investimento 

setores quanti dade milhares de 

de projetos U$S 

cimento 9 979.120 

celulose 5 850.348 

subst. auimicas. indUstria basica 16 758.969 

adubos e fertilizantes ' -I 614.956 ' ,, 
~<istioos e resinas sinttticas 18 554.264 

siderurcia ' 11 474.935 
' 

tecelagern ' 48 330.166 

malharia ! 28 222.773 

pape1 ! 5 204.840 

ind. oesaueira I 14 195.645 

madeira e aglom. I 171 180.573 

Fonte: Asp1azu (1989). 

0 aspecto inova¢o nao era sequer explicitado49 nos objetivos das legisla.y5es -onde aparece 

constantemente 'o desenvolvimento industrial'-, nem diretamente (par exemplo, estabelecendo urn 

criteria de distribuiyao que beneficiasse projetos que incluissem ay5es de P&D, patentes, etc.) nem 

indiretamente (por exemplo, favorecendo a geraya.o de uma rede local de fomecedores, ou 

incentivando a vinculayao comunidades pUblicas de P&D). 

Alem disso, houve "problemas de irnplementayfio". Paradoxalmente, ao mesmo tempo que 

o estado apresentava este conjunto de regulay5es, diminuia seu poder de controle da execuyao das 

mesmas. Por exemplo, ao implementar a politica de infonmltica (Resoluyao 44 da Secretaria de 

Industria) durante o periodo 1987-1989: 

"Este esquema fixava tarifas muito mais altas que as vigentes ate esse memento para os bens 

cuja produy3.o queria incentivar, ainda que com urn criteria claramente estabelecido de 

red.uyao do tempo. Entretanto, durante o periodo de vigencia do regime verificou-se um 

contrabando massivo de equipamentos de computa~;io, o qual, junto com as graves 
falencias do aparato estatal para a implemental;io da politica fez com que as empresas 
que recorreram aos incentivos com inten~;iies de produzir e de se desenvolver 

tecnologicamente fossem prejudicadas" (Bezchinsky, 1991 :97). 

Deste modo, os supostos incentives dos programas -e, em particular, aqueles que derivaram em a.y5es 

49
Isto nao que fazer referencia a uma men¥3-o explicita, dado que o termo 'inova¥3-o' nao formava parte, ate 

meados dos anos 70, do aparato conceitual dos policy-makers locais. 
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mais adequadas para a intenyiio s6cio-politica das regulay5es- foram, em algumas ocasi5es, 

prejudiciais. 

Os programas de incentive industrial sofreram urn enorme desgaste politico ao Iongo de sua 

vigSncia. Nii.o apenas pela retomada politica do neoliberalismo, que os criticava par implicar uma 

intromissao dirigista do estado sabre a economia, mas tambem por sua ma.n.ifesta inefidcia quanta 

aos objetivos enunciados. De todo modo, e necessaria nao esquecer que, ainda durante o periodo da 

segunda abertura, foram criadas novas regulay5es para proteger setores especificos, sendo o caso 

mais not<ivel o j3. citado programa para o setor automobilistico. 

4.3.2. 7. Poder de lobbying 

Urn aspecto central da politica econ6mica argentina ao longo do periodo analisado e a forma 

em que os atores econ6micos se integram no processo de tomada de decis5es. A prOpria natureza 

do estado burocr;itico autorit3rio (O'Donnell, 1996) favoreceu a apariyii.o de "interlocutores" dos 

policy makers govemamentais, consolidando as pniticas de lobbying. Em contraste com outros 

regimes politicos, on de estas pniticas estao reguladas e legitimadas por alguns c6digos explicitos e 

pU.blicos, no caso argentino o lobbying e urn sistema informal, niio transparente, derivado da posiyao 

de forca e os vinculos pessoais com integrantes do aparato de govemo de alguns atores econ6micos. 

Em linhas gerais, o poder de lobbying coincide com o poder oligop6lico dos grupos econOmicos 

locais, outorgando-lhes uma ferramenta para vetar ou modilicar politicas pUblicas, da qual nao 

disp5em os setores menos concentrados. 

"Estas politicas -junto com os incentives fiscais para indllstrias de processamento de matCrias 

primas do inicio dos anos 70, nao removidos pelas autoridades militares, provavehnente pela 

forte pressao exercida pelos grupos econ6micos locais- teve urn alto impacto sabre o ritmo 

e a natureza do processo de industrializayao, assim como na conduta do sistema nacional de 

inovayiio.•• (Katz e Bercovich, 1993:459-60) 

A exist&lcia deste mecanisme reforyou certas caracteristicas do regime social de acurnulayii.o vigente 

a partir da primeira abertura, mostrando-se funcional principalmente para a concentray8.o do poder 

econ6mico e para o acesso a beneficios derivados de situay5es oligop6licas de mercado de caniter 

permanente, garantidos pela prOpria estrutura politica. A existencia deste mecanisme implicou6, para 

H. Nochteff (1994 a e b), na consolidayiio de urn comportamento empresarial niio baseado em 
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inovay5es: 

"Entre o monop6lio da fase de crescimento schumpeteriana e o da economia adaptativa 

argentina M duas diferen~s essenciais: o primeiro se baseia no avanyo tecno16gico e o 

segundo na politica comercial (e os subsidies); o primeiro e transit6rio, o segundo dura tanto 

como o poder de lobbying para consegui-la (do ponte de vista do empres<irio). Em 
consequ&lcia tanto o interesse pela inovayi:io como o interesse pelas politicas tecnol6gicas 

sao deixados, no melhor dos casas, em urn plano secundario." (Nochteff, 1994b:53) 

0 poder de lobbying constitui urn mecanisme 'n3.o de mercado', funcional a obtenyi:io de rendas 

extraordinarias, dado que favorece a apariyi:io, assim6trica, de: licitar;Oes pU.blicas, leis para 

bene:fici8.rios selecionados, veto de legislay5es inconvenientes para esta forma de acumular;ao, 

proteyiio politica de atividades econ6micas, cr6ditos e iseny6es de impastos, etc. Ou, em outras 

palavras, favorece a acumula.yi:io mediante pr8.ticas que minimizam o investimento de risco, com 

repercuss6es evidentes sabre as relay6es s6cio~t6cnicas e a dinfunica inovativa. 

4.3.2.8. Quase-renda oligopOlica 

Em sintese, as condiy5es particulares apresentadas pelas matrizes dos diferentes regimes 

sociais de acumular;i:io vigentes na Argentina possibilitaram a viabilidade de comportamentos 

econ6mico-produtivos nao baseados em inovay5es, argumento sustentado reiteradamente par H. 

Nochteff(!994 a e b) 

" ... na Argentina ni:io ocorreram fases de crescimento com impulse end6geno geradas por 
inova¢es, a nao ser apenas as fases de expansao que tern certa semelhanc;a com as de fluxo 

circular de Sclrumpeter, ao menos no sentido de que a expansi.o teria se produzido 

mediante um ajuste, mais ou menos marginal, adaptativo e, em geral, tardio em rela.;io 

its fases do crescimento com impulso endOgeno de outras economias, as quais teriam esse 

impulse, criando oportunidades de expansao para a economia argentina." (Nochteff, 
1994a:45) 

Como se pode notar, este argumento pode se samar aos ja indicados ao analisar a racionalidade das 

operay5es de Reciclagem Tecnol6gica e C6pia Nao Autorizada (ver ponto 3.2): no plano s6cio

tecnico, o ajuste as fases do crescimento com impulso ex6geno ( end6geno de outras economias) teria 

se realizado mediante inovay6es adaptativas menores, 'tardias' conforme uma perspectiva temporal 

linear. 

Longe de consolidar urn comportamento caracterizavel como 'schumpeteriano', a 16gica do 
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regime social de acumulayao tomou racional o desenvolvimento de condutas voltadas a obtenc;:ao de 

quase-rendas oligop6licas. E necessiuio considerar que este comportamento nao se consolida 

tardiamente, a partir da primeira abertura, mas a prOpria tentativa de fortalecer a indUstria local 

mediante politicas lSI os teria viabilizado rnais precocememte. 50 (Fajnzylber, 1984). 

11 
••• [ na Argentina] nao existiram monop6lios transit6rios baseados na inovac;:ao, e, sobretudo, 

especialmente a partir dos anos cinquenta, tendeu-se a criar monop61ios nio 

transit6rios para obter quase-rendas sem inovar. Tudo isso sup5e que o comportamento 

da elite econdmica argentina, do ponte de vista da inovac;:a:o tecnol6gica, e totalmente distinto 

ao do entrepreneur descrito par Schumpeter, que dizer, o 'empresiui.o motor do 

crescimento'." (Nochteff, 1994a:46) 

E necessaria lembrar que e possivel registrar a presen9a de atores caracterizA.veis como 

entrepreneurs, especialmente nos finais da segunda fase substitutiva (ver pont a 3. 3.1 ). Mas tamb6m 

e necessaria dizer que estes apenas conjunturalmente formaram parte da elite econOmica. Os grupos 

econdmicos e as filiais de transnacionais, membros estA.veis da elite local, se aproximam com maior 

clareza. de comportamentos baseados na busca de quase-rendas oligop6licas. Ao chegar a este ponte 

talvez fosse necessaria mudar uma das perguntas iniciais desta tese. Em vez de perguntar: par que 

estes atores tecnol6gicos nao inovam? -que e pertinente para aprender sua racionalidade- deveria-se 

perguntar: par que deveriam inovar?. Por que realizar investimentos de risco havendo uma 

multiplicidade de neg6cios de baixo risco relative e rentabilidade garantida: licitay5es, concess5es de 

obra pUblica, produ~es subsidiadas, privatizay5es, reservas de mercado 5
\ etc'J 

5CUe fato, e muito dificil datar o comeyo deste tipo de comportamento. Para Nochteff. ocorre j8 desde a 
primejra :Case de tonga expansao, iniciada em 1880, dado que durante esta -segundo alguns auto res, por exemplo S8bato 

(1988)- determinou-se em grande medida. o comportamento posterior do grande empresariado e de outros atores 
sociais. 

51E not<ivel que muitos dos setores em que estas empresas desenvolveram suas auvidades sao teoricamente 

comercializaveis, mas na Argentina -mesmo depois das aberturas- sao de fato muito parcialmente comerciali.z:iveis, 
j8 que estes hens sao exporoiveis, mas dificilmente importi.veis, por varias causas, das quais a imperfeiv§o dos 

mermdos ~a talvez a mais importante mas nao a Unica. " ... quando urn grupo empresarial controla parcialmente a rede 

de ferrovias, o pedagio, a produv§o de um insumo de uso difundido de prodn!;:iio intensiva em eletricidade e gas, e a 
m.aioria da distnlmiyiio e o servi90 pUblico de pelo menos uma destas fontes energeticas pode fixar urn preyo muito 
baixo para energia consumida -na realidade urn p~o de transfen!ncia - e aumentar tambem a tarifa domestica on a 
das pequenas e medias empresas, e fazer o mesmo como transporte, baseando deste modo sua competitividade em uma 

t:ransferfuJ.cia de renda administrada pelo mesmo grupo empresarial. Se, o monop61io vende a uma grande quantidade 
de empresas pequenas e medias, no caso em que ainda assim na:o seja competitivo, e duvidoso que estas possam 
importar o insumo, devido as quantidades minimas que exigem os embarques. Em suma, nesta situav§o o insumo, 

teoricamente comercializavel, deixa de sf:-lo, e a empresa esta protegida da concorrf:ncia externa, mesmo quando a 
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4.3.3. 0 tempo no inlagimirio social 

Nos processes de policy making, a percepyao do tempo joga urn papel central. A 

disponibilidade de tempo da viabilidade a algwnas iniciativas, a urgencia de algumas conjunturas leva 

it alterayao das agendas politicas. A percepy3.o do tempo disponive1 determina ent3.o 0 alcance, OS 

objetivos e as possibilidade das iniciativas politicas. No caso argentino, o periodo analisado -1970-

1995- se caracterizou, no plano econ6mico, par urna sucessao de crises (inflacionarias, de balanyo 

de pagamentos, de divida externa), cujos efeitos ideo16gicos foram urn encurtamento dos prazos para 

as iniciativas politicas e do horizonte temporal para a concepyao e implementayao de estrategias par 

parte dos atores econ6micos (O'Donnell, 1996). 

4.3.3.1. Incerteza macroeconOmica 

Os atores econ6micos locais desenvolveram sua atividade com a percepcao destas crises, e, 

portanto, tomaram suas decis5es em urn clima de pennanente incerteza frente as vari3.veis 

macroecon6micas. 0 quadro 4.7. permite observar a instabilidade dos precos ao longo do periodo 

analisado: 

tarifa nominal for reduzida" (Nochteff, 1994a:66). 
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4.7. Inflat;:io: va · nat;:ao oercentual d ' o mdice de pre~os (varejo) 

ano var.% 

1970 13,6 

1971 34,7 

1972 58,5 

1973 60,3 

1974 24,2 

1975 182,8 

1976 1 444,0 

1977 228,7 

1978 175,9 

19791 159,5 

1980 i 100,8 
' 1981' 104,4 

1982 i 164,8 

1983: 170,2 

1984 343,8 

1985 672,2 

1986 90,1 

1987 131,3 

1988 343,0 

1989 4923,6 

1990 I 1343,0 

1991 84,0 

1992 17,5 

1993 7,4 

1994 3,9 

1995 3,0 

Fonte: Clarin (8/10/95:11). 

0 quadro seguinte, 4.8., permite observar as flutua~es no produto brute, e, em particular, a 

exist&lcia de fuses de estagna~ao e crescimento negative. Estas flutuay6es na produyao expressam 

claramente o clima de incerteza em que se desenvolveram os atores econ&micos durante os Ultimos 

25 anos. 
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4.8. Produto Interno Bruto, a pre~os constantes 
rcentagem em re~o do ano ant (po erior) 

ano variac.% 

1963 -2,4 

1964 10,3 

1965 9,2 

1966 0,6 

1967 2,6 

1968 4,3 

1969 8,5 

1970 5,4 

1971 5,7 

1972 0,0 

1973 3,4 

1974 5,7 

1975 -0,4 

1976 -0,3 

1977 6,3 

1978 -3,4 

1979 6,6 

1980 1,1 

1981 -5,7 

1982 -3,1 

1983 3,7 

1984 1,8 

1985 -<>,6 

1986 7,3 

1987 2,6 

1988 -I 9 

1989 -<>,2 

1990 0 I 

1991 8,9 

1992 8,7 

19931 6,0 
' 

1994 7,1 

1995 i 1,0 

Fonte: Clarin (8/10/95:11). 

Este clima de incerteza nao parece ter constituido urn contexte adequado para a realiza~a.o de 

investimentos de risco, e, em particular, para assumir o tipo de risco prOprio as atividades inovativas. 

Para as P&J\.ffis, a simples sobrevivencia jcl implicou urn desafio. A prOpria estrat6gia de 
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diversificayao dos grandes grupos econdmicos e de algumas filiais de transnacionais pede ser 

interpretada como uma resposta estrategica ao cenario incerto: a diversifica~ao como forma de 

minimizar os riscos. Claro que, enquanto se assume uma estrategia deste tipo, parece pouco racional 

imobilizar capital em investimentos de Iongo prazo em inovayao. 

Por outre lado, niio se trata, simplesmente, da existencia de urn curto periodo de alta 

incerteza, entre duas fases est<iveis, mas de uma sucessao de crises, praticamente ininterruptas, 

durante urn extenso periodo. 

"As crises dos anos 80 nao foram epis6dios transit6rios mas trouxeram consequencias 

persistentes de maier ou menor importfulcia segundo os cases nacionais. Em particular, 

periodos ex.tensos de instabilidade causaram mutay5es na estrutura microeconOmica que 

debilitaram a capacidade de alcanyar altas taxas de crescimento. [ ... ] Esta Ultima questiio e 

importante, porque a reversao dos efeitos da instabilidade macroecon6mica toma tempo e 

tambem opera de forma acumulativa" (Damill, Fanelli e Frenkel, 1996:68) 

No caso argentino, a situayiio de crise econ6mica e incerteza passou a ser urn estado 

permanente. Os atores agiram para se adaptarem ao ceniuio de grande incerteza. De fato, estas 

condutas adaptativas se somaram ao cenfui.o critico con:figurando urna nova situayiio52
. 

4.3.3.2. Instabilidade, visio de curto prazo, politicas de shock 

No plano politico-institucional, esta incerteza e correlativa a urna profunda instabilidade. Em 

uma causay3o reciproca, a disparada das variciveis macroecondmicas gera a mudanya de fimciomirios 

e a alterayiio de politicas. A instabilidade institucional gera, por sua vez, maior incerteza e 

comportamentos de resposta a crise por parte dos atores econ6micos. Neste cenario, politicas 

govemamentais e estrategias empresariais se caracterizaram pela visao de curto prazo e a resposta 

sintorruitica a varia.y5es dos indicadores macroeconOmicos. Os sinais hiperinflacionarios legitimaram 

a adoyiio de politicas de shock, cujo objetivo excludente era frear a corrida monetaria, relegando a 

urn segundo plano os custos sociais eo irn.pacto sobre a produyao ou o consumo. Niio e casual que 

52Por exemplo: ainda que a economia nao tenha estagnado durante as crises hiperinflacioruirias, as estrategias 
de produtores e consumidores geradas durante as mesmas se mantiveram ate muito tempo depois da esta.biliza<;ao do 

Plano de Convertibilidade. Poderia ser dito que o sistema de credito ainda preserva certas caracteristicas vinculadas 

ao comportamento do sistema financeiro local durante as crises biperinflacioruirias (o crCdito hipotecario reapareceu 
apenas em 1996, os emprCstimos ainda sao feitos em d61ares, o cridito industrial para P&MEs e praticamente 
inexistente). 
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a politica econOmica do periodo esta hegemonicamente caracterizada por iniciativas sobre a moeda. 

A prOpria possibilidade da implementayiio de novas politicas de cheque detennina urn 

comportamento particular dos atores, ao tornar desaconselhaveis investimentos de Iongo prazo. Neste 

sentido, comportamentos tais como a busca de uma situayiio oligop6lica no mercado local e o 

lobbying como uma maneira de condicionar o impacto das politicas econOmicas podem ser 

entendidos como forma de resistir a incerteza e construir urn cerulrio micropolitico est<ivel para as 

grandes firmas. Par outro lado, diante dos grandes riscos provocados pela incerteza macroeconOmica 

e a instabilidade politico-institucional, parece racional apenas a realizayao de neg6cios de risco 

minima ou expectativa altissima de ganhos. Para ambas situay5es, o capital concentrado e 

diversificado se encontrava em melhor situay3.o que as fumas P&IviEs ou as grandes empresas 

especializadas. 

4.3.4. Politica econOmica incremental 

Entre 197 4 e 1992, a agenda govemamental respondeu as prioridades apresentadas pela 

ameayas infl.aciomlri.as ou os riscos de sua reiterayiio. As politicas anti-inflaciomirias dominaram assim 

a agenda governamental, centrada em politicas de ajuste, restri9iio do gasto pUblico, reconversiio de 

divida de curta a Iongo prazo, negocia96es com agencias intemacionais de cr6dito, etc. Frente aos 

desafi.os de curta prazo, a politica se restringiu, fundamentalmente, a "apagar incendios 11
• Em 

comparayiio com a agenda govemamental do periodo substitutive, a correspondente its duas 

aberturas ( e o intervale entre as mesmas) parece mais incremental. 0 nU.cleo racional das gest5es se 

limitou -em maier ou menor medida segundo a caracteristica te6rico-ideol6gica dos integrantes das 

equipes t6cnicas- a tarefa de estabilizar as variitveis macroeconOmicas. 

Com a finalidade de cornpensar os efeitos destrutivos e paralisantes das medidas de ajuste 

monetarista foram realizadas diferentes oper~Oes seletivas de caniter incremental: resgate de 

entidades financeiras e proteyiio de setores e/ou firmas produtivas. Diante de diferentes formas de 

diagn6stico que apontavam a inviabilidade de sustentar o statu quo, numa esp6cie de 11 darwinismo 

antecipat6rio" algumas :fumas mais aptas segundo a perspectiva governamental, receberam algum tipo 

de proteyiio (seguro de cfu:nbio para suas dividas em divisas, creditos de incentive a produyao, e as 

exportay5es -este Ultimo como forma de gerar divisas, :funcional a estabilizayao). 
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Os mais aptos em termos de viabilidade econ6mica foram as empresas que sustentavam 

posicOes oligop6licas (que contavam, ainda, corn possibilidades de auto-financiamento e/ou passives 

negociciveis) e, par isto, gozavam da situat;ao de ser fonnadores de pre~os. Esta Ultima caracteristica, 

par outro lado, os constituia nos melhores aliados para as gest5es relativamente fnigeis do ministerio 

da Fazenda. Em uma equat;ao de beneficia mlltuo, os oligop6lios controlavam seus preyos e recebiam 

os beneficios das politicas setoriais seletivas; o govemo ganhava urn cenario conjuntural favonivel 

e podia mostrar avanyos nos indicadores macroecon6micos53 

Claro que, para levar adiante a equayao, foram implementadas medidas que vieram a reforyar 

a situayao oligop6lica destes interlocutores privilegiados. A oficializayao do lobbying beneficiou 

assim os atores pouco propensos a investimentos de risco. A consagrayao deste tratamento levou a 

situay5es onde estes, para exportar e investir, utilizaram exclusivamente os incentives (creditos, 

iseny5es de impastos, etc.) derivados de sua situ~ao de interlocutores privilegiados do govemo. 

Outre aspecto do carciter incremental das politicas econ6micas das aberturas deriva 

precisamente da funcionalidade estrategica deste dial.ogo privilegiado: as iniciativas adotadas foram 

produto de processes de negociayao entre as equipes tcicnicas do govemo e estes interlocutores 

privilegiados. 

4.3.5. Assimetrias e heterogeneizat;io crescente 

0 impacto das situay5es descritas sabre as diferentes grupos de atores econ6micos foi 

diferenciado. A sucessao de situa.yt)es de cris~ politicas de ajuste, distribuiyao seletiva de incentives, 

gerou na pnitica ceniui.os assimetricos para diferentes atores, e, logicamente, deu Iugar a diferentes 

tipos de resposta dos rnesmos frente a conjunturas macroecon6micas aparentemente gerais. Cernirios 

assimCtricos e respostas diversificadas provocaram uma crescente heterogeneiz~ao dos 

comportamentos, das estratcigias e das situay6es. Isto ocorreu tanto no plano setorial como ao nivel 

das finnas singulares. 

53Isto t:atnbem permite explicar, ao menos parcialmente, a substitui~o de politicas de alcance geral durante 

a lSI por politicas setoriais durante a abertura. A micropolitica da situa~io ~nao a racionaliza9ao da gestao~ parece ser 

assim urn argumento explicativo --embora n!o suficiente, ao menos necessaria~ posto que considera nao apenas a 

questao da mudan~a de crtterio, mas tarllbem a sel~ao ponrual dos beneficiados. 

481 



4.3.5.1. Desestrutura(:iio e regressiio/desindustrializa(:iio 

Ao Iongo da di:cada de 80, enquanto cresciarn ou se integravam verticalmente as indllstrias 

scale intensive e algumas das suppliers dominated oligop6licas e ligadas a recursos naturais, 

reduziram-se ou desapareceram as de specialized suppliers, e especiabnente, algumas empresas 

science based surgidas no final do periodo IS! (Katz e Kosakoff, 1989; CEPAL, 1987; e Aspiazu, 

Basualdo e Nochteff, 1988). De fato, este processo pode ser interpretado como a negayao da 

acurnulacao tecno-econ6rnica gerada ao Iongo de 40 anos de estrat6gias industrialistas substitutivas. 

" ... em conjunto, isso corrfigurou o que o World Bank (1987) qualificou como o infant 
industry argument put upside down. [ ... ] Isso produziu urn profunda retraces so das atividades 

portadoras de progresso e daquelas cujas vantagens comparativas dependem menos dos 

recursos naturais e mais do desenvolvimento do sistema industrial e do sistema nacional de 

inovayao, e por isso defi.niu-se a transforma9ao iniciada em 1976 como uma reestruturayao 

regressiva." (Nochteff, 1994a:64) 

Este processo de reestrutura):iio regressiva implicou a desestruturayao de urna rede de fornecedores 

que lentamente tinha side gerado durante IS I. 0 process a de crescente coesao inter -setorial ( o 

"recheio" dos espayos vazios da matriz insumo-produto) se dispersa em cadeias fragmentadas. 0 

downsizing ou a desapariyao de setores intermediaries, por urn lado, ou de produtos acabados, por 

outre, gera uma cadeia de regress5es em rela~o a acumula¢o anterior: perdidos os clientes ou 

fomecedores, diferentes empresas entram em crise. No entanto, algumas firmas conseguem se 

reacomodar no novo cenario, aumentando suas exportay5es, outras, menos competitivas, limitam-se 

a tentar sobreviver sem muitas expectativas, se ajustando em niches de mercado locais. Ao Iongo da 

d6cada de 80, ocorreu uma queda constante da produyao industrial, acompanhada pelo fechamento 

ou redur;ao de plantas industriais, fen6meno denominado 'desindustrializa98-o' por alguns autores (por 

ej.: Schvarzer, 1986 e 1997; Dorfinan, 1992 e 1995). 

E neste cenfuio que se insere a politica da segunda abertura. Por urn lado, o Plano de 

Convertibilidade contribuiu para estabilizar as vari3.veis macroecon6micas, por outre lado cristalizou 

as condiy5es adversas de muitos dos produtores em crise. Assim, as escassas expectativas se 

converteram, em alguns cases, em certezas de inviabilidade. 

Por outre lade, alterou-se a situayiio de algumas firrn.as que ainda gozavam de situay5es de 

proteyiio relativa. Parte das novas importay6es passaram a competir diretamente com os produtos 
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locais. As empresas com estrategias defensivas durante os anos 80 -defendendo seus nichos de 

mercado sem conseguir exportar- se encontraram, na segunda abertura, em dificuldades para defender 

as reduzidas :franjas de mercado nas quais ainda se desenvolviam. Em alguns casas (por exemplo, na 

indUstria automobilistica), a dinimica econ6mica da segunda abertura favoreceu novamente a 

consolidayao de redes de fomecedores de peyas e insumos. Tanto as menores exigencias de 

integrayiio nacional dos produtos como as novas estrategias de integr~ffo globalizada da produya:.o 

implicaram uma nova 16gica do desenvolvimento setorial. A reestruturayiio ap6s a segunda abertura 

nffo signi:ficou uma reconstruyao das antigas redes de fomecedores, no estilo dos anos 70, mas o 

desenvolvimento de cadeias :fragmentadas, dedicadas a fomecer apenas certas peyas ou componentes. 

4.3.5.2. Desestrutura-;io localfintegra-;io global (globaliza-;io de uma imica via) 

A economia argentina se encontra em meados dos anos 90 muito mais integrada aos mercados 

internacionais que em meados dos anos 70. Ao mesmo tempo, est<i muito mais concentrada. 0 

movimento de desestrutura.yffo -iniciado a partir cia primeira abertura- tern como correlate -durante 

a segunda- uma maior integrayao com circuitos produtivos e financeiros regionalizados e/ou 

globalizados. 

Esta integrayao tambem foi assimetrica. A globalizacao parece funcionar em uma s6 via. 0 

grau de abertura da economia local nao implicou necessariamente maiores facilidades para a 

exportaciio de produtos made in Argentina Como se assinala no ponto 4.2.3.3.2., a estrat6gia das 

:filiais locais de transnacionais nao esta orientada prioritariamente a produya.o de bens destinados ao 

mercado mundial (Chudnovsky, L6pez e Porta, 1995), mas prioriza o mercado interne ou, no melhor 

dos casas, o Mercosu154
. 

0 processo, por outro lado, adquiriu caniter irreversive~ dada a profundidade e extensao das 

reestruturacOes empresariais e setoriais geradas. 0 prOprio estado argentino e muito mais reduzido 

em sua capacidade de regulaciio e, fundamentalmente, de coercao sabre os atores econOmicos (em 

particular, sabre os mais dinfunicos: grandes grupos econOmicos e filiais de transnacionais) que duas 

decadas atnls. Nao se trata, simplesmente, da privatizayao de empresas pllblicas de serviyos e suas 

~sta. assimetria aumenta ao considerar a composicao dos fluxos de exportay(}es e importa96es (ver pontos 
3.6.2 e 3.6.4). 
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consequ€ncias na forma~iio de pre~os, mas tarnbem de uma nova visiio estrategica de atra~ao de 

investimentos estrangeiros. A expansiio do lED passou a constituir urn padriio de avalia~iio do 

desempenho das economias perif6ricas, nao apenas para as agendas intemacionais de cr6dito mas 

tarnbem para os pr6prios govemos locais. 

Nota-se, neste sentido, que o prOprio governo e urn dos principais atores do processo de 

desestrutura~ao local e integra~iio global da produ~ao industrial. 

Nesta nova equayiio de interesses, controle estatal e atra~ao de lED parecem mutuamente 

incompativeis. A nova fun~iio do estado 6 garantir sua niio intervenc;::ao sabre OS fluxes internacionais 

de capital, tanto no sentido negative -se auto-inibindo de apresentar condi~5es- quanta em sentido 

positive -assegurando o cumprimento de seus compromissos internacionais, sejam estes crediticios 

ou comerCla.IS. 

A permeabilidade da economia argentina as crises globais e maior, tal como se evidencia pelas 

repercuss5es locais das crise mexica:na, do sudeste asiatica, russa ou brasileira. 

Neste contexte, a margem de a~ao govemamental para promover o desenvolvimento 

industrial local parece muito mais restrita, especialmente para dar continuidade a iniciativas que 

puderam ser julgadas como protecionistas por outros paises. Esta restri~o e percebida pelos atores 

econOmicos locais, que reconstituem suas expectativas em virtude de novas considera~5es sabre o 

que e 'desej<ivel' e 'possivel'. Frente a magnitude do fen&meno e a inexist€ncia de altemativas -o que 

parece tom3.-lo inevitavel- o mecanisme de aceitayao ideol6gica induz a atitudes de 'condescendencia' 

e 'resignayao', mesmo naqueles atores mais prejudicados pelo novo cenario. 

484 



Capitulo 5 

Politica cientifica e tecnologica 

5.1. Introdu~ao 

Este capitulo apresenta a descri~iio e a analise da evoluyiio da politica cientifica e tecnol6gica 

argentina e sua relayiio com a dinfun.ica s6cio-tE:cnica local. 

Mantendo certa simetria com a estrutura~ do capitulo anterior, o ponte 5.2. apresenta uma 

cronologia da politica cientifica e tecno16gica ( daqui em diante PCT) argentina. 

Complementannente, no ponte 5.3. foram utilizados diferentes registros de distribuiyao dos 

recursos :financeiros destinados a atividades de C&T e P&D ( evolur;.iio do on;amento geral, 

distribuic;ao entre as diferentes unidades de P&D, etc.) como indicadores da orientac;iio da PCT, por 

urn lade, e da din§.mica s6cio-tE:cnica local, par outre. 

No ponte 5.4. estiio enumerados alguns fen6menos ocorridos no transcurso dos 25 anos 

analisados. Tamb6m procurou-se identificar algumas mudanc;as relacionadas a existencia destes eixos 

permanentes. No ponte 5.5. propOe-se uma serie de conceitos derivados da aplica.yao do framework, 

buscando definir alguns dos fendmenos registrados nas sec;.6es 5.2. e 5.3. 

Como jii foi apresentado (no ponte 2.4., sobre ana.Iisepolitica e ideo16gica) o que se denomina 

politica cientifica e tecnol6gica costuma ser uma reconstruyao racional de urn conjunto de medidas 

que afetam direta ou indiretamente o desenvolvimento da atividade cientifico-tecnica. Embora isto 

abra a possibilidade de analisar estas medidas incorporando o que Amilcar Herrera denominara 

'politica implicita de C&T', incluindo assim mU.ltiplas relay5es entre politica econ6mica e atividade 

tecnol6gica, por ex:emplo, preferiu-se utilizar outra estrat6gia expositiva. Neste capitulo, a anilise se 

centrar:i na PCT explicita, deixando para o capitulo seguinte a ancilise dos mUltiples interjogos entre 

os distintos fenOmenos (de politica econOrnica, atividade inovativa, etc.) (re)construidos nos capitulos 

3 e 4. Seguindo o metoda de amilise apresentado na explicitayao do framework, a politica implicita 

de C&T aparecera como urn dos resultados da aplic~ao do segundo procedimento da apli~a.o do 

set de ferramentas analiticas. 

Portanto, como nos capitulos anteriores, o trabalho se restringini a apresentar uma cronologia 
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de fatos (neste caso: processes de tornada de decisao, medidas e resultados) considerados essenciais 

para a compreensao da dinamica inovativa local, para, posteriormente, analisar e tentar conceitualizar 

alguns aspectos particularmente significativos do desenvolvimento da PCT explicit a 1. 

Par outro lado, dada a extensao que implicaria, nao e possivel dar conta aqui de fen6menos 

caracterizaveis como 'politica nacional' em geral. Tal amilise excederia o alcance desta investigayao 

e as possibilidades de urn trabalho individual. E, por outro lado, foi considerada que a anitlise limitada 

realizada poderia ser suficiente para mostrar a possibilidades de aplicay3:o do framework analitico. 

De fato, como em algumas ocasi6es anteriores, esta limitayao abre espayo para trabalhos futures. 

A realiza9iio do presente capitulo padeceu de urn problema particular: a escassez de fontes 

secundarias. Embora este problema tenha acompanhado o desenvolvimento do conjunto da pesquisa 

do caso argentino, e neste assunto que se revelou particularmente agudo. Tal como apresenta Mario 

Albomoz (1996), a ci&lcia politica argentina praticamente ignorou a politica cientifica e tecnol6gica. 

De fato, isto jA diz alga significative para a aruilise: esta "ausencia" pode ser entendida como urn sinal 

do espavo marginal ocupado pela PCT no contexte das politicas pU.blicas argentinas. Ou, ainda, como 

uma expressao de sua degradayao de conteU.do, como afirma E. Oteiza 

"Dentro do importante desenvolvimento que tiveram os estudos da Politica Cientifica e 

Tecnol6gica na America Latina, que envolveram esforyos interdisciplinares considerAveis ao 

Iongo de mais de tres decadas e meia, a presenya dos cientistas politicos tern sido 

relativamente fraca [ ... ] Assim, a politica cientifica e tecnolOgica foi se convertendo em urn 

exercicio 'tfinico', distanciado do que deveria ser uma politica cientifica e tecnoiOgica 

suficientemente vinculada a Politics com 'P' maitisculo" (Oteiza, 1996:75). 

Esta escassez de fontes significou uma limi"ta91io nas possibilidades de aplicayiio de algumas 

ferramentas do framework, em particular dos modelos de Elmore de anAlise institucional e de 

algumas ferramentas para a anAlise ideol6gica ( estrutura dos sistemas de crenyas, mecanismos de 

aceitaya.o segundo seu efeito de domina.yao ideol6gi.ca,. par exemplo). Embora tenham sido realizadas 

algumas explicayOes utilizando estas ferramentas, seriam necessaries trabalhos complementares ad 

hoc para que as mesmas superassem seu estado de 'hip6teses verossimeis' ou 'deduy5es'. 

Outra dificuldade -surgida no transcurso da pesquisa sabre PCT- foi a de separar a "politica 

1Foram incluidas nesta analise medidas de regulaQ§o de impot1a9iio de tecnologia (incorporada e 

desincorporada), por entender que estas guardam uma rela¢cio direta e complementar com a politi.ca tecnol6gica 

explicita. 
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geral" de C&T da "politica institucional 11 de C&T2
• Sob esta dificuldade aparece urn novo sinal que 

caracteriza o objeto de analise: em linhas gerais, a PCT argentina parece ter se restringido a urn 

conjlllltO de medidas de/para as instituiy6es que realizam atividades cientifico-tecnicas (institutes de 

P&D e universidades est_ataist 

5.2. Cronologia: Fases da PCT argentina 

A periodizayao adotada para a cronologia distingue 5 fases na evoluy3.o da PCT local entre 

o final dos anos 50 e meados dos 90. A primeira toma como ponto de inicio a criayao das grandes 

instituiyOes de C&T argentinas (CONICET, INTA., INTI), no fim dos anos 50, momenta em que se 

apresenta a primeira descontinuidade significativa na racionalidade da PCT argentina desde o que 

pode se considerar como seu inicio, no comeyo do seculo X:X4
, e se prolonga ate fins dos anos 605

. 

Na segunda fuse -seguindo parcialmente a periodiza"'o entre 1969-1982 feita porE Adler (1987)

distinguem-se dais subperiadas: 1969-1972 e 1973-19766
. A terceira fase campreende os anos 1976 

a 1983, coincidindo como periodo de ditadura militar. A cuarta pnlcticamente coincide com a gestae 

do radicalismo no govema, entre os anos 1984 (diciembre de 1983) e 1989. A quinta, finalmente, 

transcurre entre 1989 e 1995. Dentro desta Ultima fase, se distinguem dais subperiados: 1989-1994 

e 1994-1995' 

2
0u, em outros termos, foi muitas vezes dificil distinguir a meso da macro-politica. 

~o ponto 5.3. voltaremos a este assunto. 

"Mario Albornoz (1990a e b) adverte, frente a possiveis enfoques reducionistas, que a PCT latina-americana, 
e, em particular, a argentina, nao co~u com a cria~o dos grandes institutes no final da decada de 50. E possivel 
registrar evidentes concepr;Oes de PCT jB. nas duas primeiras decadas do presente seculo. Albornoz caracteriza ao 
periodo que transcone entre o inicio e meados do sCculo como 'etapa de institucionaliz.a_r;ao da cic!ncia' Embora muitas 
das racionalidades geradas durante esta fase permaner;am vigentes nas seguintes -em particular nas racionalidades das 

comunidades cientifica e universitaria- seu t:ratatnento excede o alcance do presente texto_ Por este motivo, a cronologia 

se inicia em fins dos anos 50, primeiro momenta de mudarura da PCT. 

~mbora durante estes anos seria possivel realizar maiores distinr;Oes na orientar;ao da PCT, preferiu-se omiti

las em virtude de se tratar de urn ponto que cumpre, no texto, uma :funr;a.o simplesmente introdutOria. 

6A rigor, seria necesscirio distinguir a PCT desenvolvida durante os anos 1973-1974 do confuso periodo: 
meados de 1974 ate inicio de 1976. Mas o cuidado na precisiio atentaria contra o objetivo de sintese desta s~iio. 

7Este Ultimo sub-periodo poderia se estender ate a atualidade. Porem, com o objetivo de guardar certa simetria 

como recorte temporal dos capitulos anteriores, limitou-se ate 1995. 
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5.2.1. Fases da evolU~ao da politica cientifica e tecnolOgica 

5.2.1.1. 1958~1968: laissezfaire e cria~iio das grandes institui~Oes 

No final dos anos 50 (como ja fora apresentado no ponte 3.4.1 8
) foi fundada a maioria das 

instituiy5es de grande envergadura do complexo argentino de C&T. Isto niio implicou nem a criayao 

de uma instfulcia politica que centralizasse a tomada de decis5es sabre a atividade pUblica de C&T, 

nem a gestac;ao paralela de uma politica voltada il. auto-suficiSncia tecnol6gica. De fato, embora a 

missao original dos gran des institutes tecnol6gicos, o INT A e o INTI, fosse complementar ao 

desenvolvimento da produyao agricola e industrial local, adotou-se uma estrategia tecnol6gica que 

facilitou e viabilizou a importayao de tecnologia como forma de acelerayao do processo de 

modernizayao da base tecnol6gica local. Estabeleceu-se assim uma racionalidade que E. Adler 

denomina laissezfaire tecnolOgico. 

"A importal(iio de tecnologia foi considerada a melhor, e inclusive 'natural', opc;ao dada a 

escassez de pessoal qualificado, de incentives para P&D, e de controles de transferencia de 

tecnologia. 0 laissez-faire tecnol6gico foi adotado pelos tomadores de decisao no alto nivel 

de governo e a indUstria, nao par raz5es ideol6gicas, mas porque os vinculos entre 

desenvolvimento econOmico e tecnol6gi.co simplesmente n3.o eram reconhecidos. Em sintese, 

eles nao viam opc;io entre tecnologia nacional e importada ou entre laissez-faire tecnol6gico 

e auto-sufi.ci€ncia. 11 (Adler, 1987: 107-8) 

No final dos anos 50, durante a presidencia de Arturo Fronclizi -com claro carAter desenvolvimentista

a aquisiyiio de hens de capital passou a ser regulada por urn regime especial. Este regime estimulava 

a livre importal(iio de linhas de produl(§.o completas e de pel(as de maquinario e equipamentos. 

Durante 1966, registrou-se uma repressao militar its universidades que implicou o exilic de 

pesquisadores e a desarticula~o de catedras e unidades de pesquisa. 

Em 1966, estabeleceu~se urn sistema de planificac;io nacional, pela cria¢0 do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento (CONADE) eo Conselho Nacional de Seguran9a (CONASE). Em 

1968 foi criado o Conselho Nacional de Ciencia e Tecnica (CONACYT)', concebido como a terceiro 

8No ponto 3.4.2. tambem se encontram algumas breves descri~ da evoluyao destas institui~. 

9 A~ dos conselhos nacionais de C&T e definida por alguns autores (por exemplo, Amadeo, 1978) como 

urn fen6meno enquadnivel dentro de uma "moda" da planifica~o, estendida a America Latina. A cria~o do 

CONACYT se samaria assim aos conselhos do Uruguai (1961), Chile e Venezuela (1967), Peru e ColOmbia (1968) 
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pe do sistema nacional de planificac;ao para formular, incentivar e coordenar a politica estatal de 

C&Tw 

Ate 1968, o estado argentino nao havia fonnulado objetivos explicitos para o 

desenvolvimento cientifico e tecnol6gico. Enquanto o principal objetivo foi alcanyar o 

desenvolvimento econOmico atrav6s da industrializac;ao e a posterior exportayao de bens 

manufaturados, o desenvolvimento tecnol6gico nao foi considerado explicitamente vinculado a este 

fun. De fato, os investimentos estrangeiros diretos se intensificaram, contribuindo para atividades de 

transfen3ncia tecnol6gica intraempresa praticamente irrestritas11
. 

No contexte do laissez faire tecnol6gico do periodo, a fonnayiio universitiui.a apresentava 

escassos vinculos com a produ~o industrial, aspecto sabre o qual E. Adler 6 particulannente critico, 

sobretudo quanta ao seu impacto sabre a dinfunica inovativa 

110 resultado foi urn sistema de ciencia e tecnologia caracterizado por urn treinamento 

universit3rio inadequado, que impedia os graduados de perceber a importincia e 
peculiaridades da ciencia e a tecnologia; insuficiente treinamento e infoffilayiio de 

dirigentes, tanto industriais como universitarios; falta de programas de avaliayiio de 
pesquisadores tecnol6gicos, adequados para cada tipo de atividade; escassa comunicac;ao 

entre setores; pouco interesse dos pesquisadores nos problemas da indUstria; inexistencia de 
uma politica industrial para orientar o desenvolvimento de atividades de C&T; pouquissima 

pesquisa realizada por empresas produtivas, as quais ignoravam as capacidades nacionais, e 
nio percebiam as potencialidades dos desenvolvimentos de C&T; anomalias no campo 

das normas industriais; e falta de incentivos para a inova~o tecnol6gica nacional 11 

(Adler, 1987: 108). 

5.2.1.2. 1969-1976: tecno-nacionalismo antidependentista e tentativas de coordena~;3o 

Em 1969 ocorreu uma mudanya fundamental na concepyao da PCT argentina. Ao mesmo 

tempo que se apro:fundou a estrategia substitutiva, avanyou a regulac;ao sabre os fluxes tecnol6gicos 

110 Unico periodo durante o qual o predominio do laissezfaire em materia tecnoiOgica 

e Mexico (1970). 

10 A cri.a¥iio desta :insta.nci.a guarda relayao com uma reunHio de chefes de estado americanos, em Punta del 
Este, Uruguai em abril de 1967.Resolveu-se entao por promover as atividades de C&T para o desenvolvimento 

regional. Sua organiza9M e implementayao em cada pais rule poderia se realizar, afinnavam, sem uma apropriada 
planificayao da politica cientifica e tecno16gica, dentro do marco geral do desenvolvimento. 

llEm 1969, se estimava que, em virtude da regulaCOO vigente desde o final dos anos 50, dois terifos das 
miquinas importadas ingressavam livres de impastos. 
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foi abandonado -mesmo sem que tenham podido ser mostrados resultados concretes da 

cria'tao de uma base tecnol6gica end6gena- foi entre 1969 e 1976. 0 passe mais concreto 

na materia foi a primeira lei de transferencia de tecnologia em 1971, seguida por outra em 

197 4. Em am bas -e especialmente na segunda- primava uma intencao de controle da 

importa~ de tecnologia segundo os objetivos de desenvolvimento nacionais_" (Chudnovsky 

e Lopez, 199641). 

5.2.1.2.1. 1969-1972: planifica~ao tecno-nacionalista e controle de transferencia 

Com a ativar;§.o do CONACYT apareceu pela primeira vez uma tentativa de gerar uma 

instancia de coordena.9ao das atividades de C&T em escala nacional. Em 1969 o CONACYT realizou 

o primeiro censo de atividades de C&T na Argentina. A criar;iio do CONACYT poderia ser 

interpretada como a iniciar;ao da preocupar;ao govemamental quanta ao desenvolvimento cienti:fico 

e tecnol6gico. De fato, foi explicitado o objetivo de acrescentar o centrale do estado sabre a 

adaptayao e a inova't§.o tecnol6gica. Mas, na pr<itica, este objetivo mio conseguiu se conectar com 

a politica industrial, nem contou com a participar;ao de setores industrials especi:ficos. 

"Tal foi a car&lcia de apoio politico real, que nenhum dos tres pianos de desenvolvimento de 

CT elaborados pelo Conselho em seus nove anos de exist8ncia sequer chegou ao Gabinete 

Nacional para sua discussao" (Amadeo, 1978:1445) 

Uma das explicar;Oes para a falta de implementar;ao dos pianos parece ser o fate de que tais 

iniciativas respondiam a inquietudes pessoais isoladas, tanto no plano politico-econ6mico como no 

institucional 

"A cria~:io do CONACYT em 1968 esteve divorciada do processo de policy-making. 

Ocorreu pela iniciativa de urn dos assessores de Ongania, que propOs que o CONICET 

[ ... ] continuasse com suas atividades de pesquisa bcisica -as quais seu diretor Bernardo 

Houssay, dava apoio- mas que a funr;ao de policy-making fosse colocada em outras maos. 

[ ... ] Logo criaram esta nova organizar;§.o e os cientistas, liderados par Houssay protestaram. 

0 desacordo foi ideol6gico, envolvendo a questao de se a cifulcia devia ou nao ser conduzida 

pelo estado" (Adler, 1987:137) 

Durante o periodo 1969-1972, foram formuladas politicas explicitas de desenvolvimento 

cientffico e tecnol6gico local, e foram apresentadas medidas normativas, institucionais e 

administrativas para fomecer de recursos a esta politica, seguindo uma estrati:gia denominada por 
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Adler como 'pragmatismo anti-dependentista'12
. Mas isto nao implica que tais politicas tenham sido 

implementadas como sucesso. A rigidez burocnltica, o fato de que o processo de implementa~a:o 

envolvia grupos opostos ao 'pragmatismo anti-dependentista', e a escassa vinculayao com as politicas 

econOmicas anteriores retardaram o processo de mudan~a. A estratf:gia 'anti-dependentista' foi 

aplicada apenas parcialmente. Assim, "Entre 1969 e 1972 e possivel observar uma superposiyao do 

pragmatismo anti-dependentista como laissez-faire tecnol6gico" (Adler, 1987:109). 

De todo modo, e possivel registrar mudanr;as no discurso. 0 CONADE preparou urn Plano 

Nacional de Desenvolvimento 1970-1974 (nao implementado posteriormente) e urn Plano Nacional 

para o Desenvolvimento e a Seguranya 1971-1975, ern que se colocavam em relayao o 

desenvolvimento autOnomo e o desenvolvimento cientifico e tecnol6gico para reduzir o que era vista 

como 11
utna forte depend&lcia culrural e econOrnica". Os objetivos explicitos da PCT enunciavam urn 

compromisso do govemo com a inova~ao local para beneficia das empresas nacionais: 

- subordinar os investidores estrangeiros e locais aos objetivos do desenvolvimento econ6mico 

nacional 

- adquirir autodetenninayao ou liberdade de decisao em questOes cientificas e tecnol6gicas 

- oferecer tecnologia alternativa compativel com a indUstria nacional 

- reforyar a infra-estrutura de C&T 

- desenvolver poder de negociayao do estado e dos empresarios privados ftente ao capital estrangeiro 

Os policymakers da PCT (durante as presidSncias dos generais Roberto M. Levingston e 

Alejandro A Lanusse) acreditavam em uma estrategia de desenvolvimento nacional crescentemente 

aut6nomo. Ideias propostas por intelectuais sabre a necessidade de uma forte in:fra-estrutura cientifica 

e tecnol6gica e urn centrale de transferencia tecno16gica foram adotadas per segmentos militares e 

outros atores politicos. 

"A politica tecnolOgica nacionalista do segundo periodo apenas pode ser entendida 

levando-se em conta a importincia das ideias de autodetermina~io tecnol6gica, 

populares naquela epoca" (Adler, 1987:138). 

Em 1970, o estado refez sua politica de compras, requerendo que suas pr6prias empresas 

12No quadro denominado 'estrategias de C&T: objetivos, meios ... ' apresentado no ponto 2.3.4.3. estAo 

caracterizadas as estrat6gias de laissez Jaire, pragmatismo antidependentista e antidependentismo estrutural, 

correspondentes a distin~iio realizada em E. Adler (1987:64). 
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usassem hens ou serviyos que pudessem incentivar ou desenvolver empresas nacionais (Lei No. 

18.875, conhecida como 'Lei de Compra Nacional'). Foi estahelecido, ainda, que os servir;os de 

consulta e engenharia seriam contratados com finnas e profissionais locais, e a recepc;ao de creditos 

por parte de consultoras estrangeiras foi proibida. Mediante urn decreta (do 16 de junho de 1970, 

chamado de 'Politica Nacional') ficou explicito o compromisso do estado no incentive de atividades 

de P&D, o desenvolvimento de novas tecnologias, e a adaptac;ao de complexes tecnol6gicos. Este 

decreta tamhem se prestava a obsetvar a atividade na adaptayao de processes e equipamentos 

importados as condic;6es locais na area nuclear, e estabelecia setores de prioridade como objetivo 

de incrementar a autonomia nacional: metais nio ferrosos, hens de capital, produtos quimicos 

industriais, papel e celulose, e atividades vinculadas as necessidades das foryas armadas. 

Em 1971, surgiu o primeiro programa de controle e registro de transfer&ncia de tecnologia 

(Lei No.19.231 ). Em virtude disso tamb6m foi criado o Registro Nacional de Contratac;6es, Licenc;as 

e Transfer&tcia Tecnol6gica, que e colocado sob ajurisdic;ao do INTI. 0 registro dos contratos podia 

ser negado em caso de nao implicar transfenmcia real de tecnologia ou quando: 

- incluisse importac;ao de tecnologia disponivellocalmente; 

- a presetvac;ao de direitos influisse na produc;ao, distribuic;ao ou investirnento nacionais; 

- obrigasse a aquisic;ao de equipamento e materias primas de urn fomecedor estrangeiro especifico; 

- estabelecesse a proibic;ao de exportac;ao de produtos nacionais; 

- estabelecesse a ohrigatoriedade de apelar a cortes intemacionais em caso de conflito. 

A criac;ao do Registro implicou uma mudanc;a fundamental na vincula~t3.o dos produtores 

industriais e a provisao de tecnologia incorporada e desincorporada. A relativa autonomia do INTI 

no controle do fluxo tecnol6gico abriu espac;o para a intetvenl(io de agentes street level, inex:istente 

ate esse momento13
. Multiplicaram-se, por outre lade, as instfulcias burocr3.ticas para a importac;io 

de tecnologia. 

"A criac;ao do registro de ci&lcia e tecnologia e sua coloca~t3.o dentro da jurisdiyio do INTI 

consolidou pela primeira vez os ohjetivos de desenvolvimento de tecnologia local e de 

controle da transfer&ncia tecno16gica, revelando a natureza dos contratos, seus fluxes, e as 

13"0 Registro, como assessoria tecnica dos centros e laborat6rios do INTI, sugeria o que devia ser aprovado 

ou ~eitado, ainda que o INTI tivesse a Ultima palavra. (a decisiio final era da Secretaria de IndUstria, mas na maioria 

dos casos isto constituia uma mera formalidade)" (Adler, 1987:147). 
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possiveis oportunidades para a indUstria local de substituir tecnologia importada. A decisio 

final sobre os projetos recaiu nominalmente na Secretaria de IndUstria, da qual 

dependia institucionalmente o INTI, mas na pr:itica, disse V aleiras, o Registro tomava 

as decisOes. As quest6es financeiras, relacionadas diretarnente a bal3119a de pagamentos, eram 

de dominic do Banco Central, que criou alguns vinculos burocniticos com as outras 

organizar;6es para coordenar politicas." (Adler, 1987: 142). 

Poucos meses depois, a Lei No. 19.135, de 'Reconversiio do Setor Automobilistico', 

estabeleceu regulay5es similares para a produyiio de autom6veis. Tambem em 1971, entrou em 

vigSncia urn programa de licenciamento de importar;iio de bens de capital. Mediante esta regular;iio, 

as importayaes podiam ser negadas se os bens estivessem disponiveis localmente. 

Em 1971, finalmente, mediante a Lei No. 19.276, o CONADE, o CONASE, eo CONACYT 

se conjugaram dentro de urn sistema de planificayiio nacional. 0 CONACYT virou subsecretaria 

nacional (SUBCYT). 

A repercussiio desta transfonnayiio politica sobre o setor industrial foi diversa. Em 1inhas 

gerais, a Uniao Industrial Argentina (UIA) -que reunia as maiores finnas- niio deu apoio a nova 

politica tecnol6gica, respaldando em troca a politica de laissez-faire tecnol6gico. A Confederayao 

Geral da Empresa (CGE) -que reunia principalmente as P&MEs- aprovou as medidas nacionalistas. 

A SUBCYT teve fraca influencia, tanto sabre as decis5es econOmicas como sabre as 

instituir;Oes do complexo local de C&T que, em teoria, coordenava. 0 processo de criayao destas 

instituiyOes explica, ao menos parcialmente, esta Ultima dificuldade. Por urn lado, dependiam de 

diferentes inst§.ncias dentro do aparato de estado (Ministerio de educa_cao, Presidfulcia da Na.yao, 

Secretarias de IndUstria ou Agricultura). Por outro, algumas instituiy5es gozavam de urn oryamento 

:funcional autOnomo (por exemplo o INTI, gra~as a urn impasto de 0,25% aplidvel sabre todos os 

creditos ba.ncirrios dados a industria). Os con:flitos entre a SUBCYT e o CONICET e seus cientistas 

continuaram. 

" ... estes Ultimos objetavam as muda:nyas para a nacionalizay1io e a org~1io e planificay1io 

da ciencia e a tecnologia, e criticavam a tomada de controle da Finalidade 8 por parte da 
SUBCYT. 0 desacordo levou a crescentes problemas de implementayao e atrasos no 

Registro." (Adler, 1987:142). 

E particularmente interessante para esta analise apontar a convergencia entre os discursos e medidas 

da PCT e a politica econOmica nacional. 
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"Os desa:fios tecno16gicos associados ao modele substitutive motivaram mllltiplas ayOes do 

setor pUblico, tanto a nivel regulat6rio (destinadas a regular a gerayao e difusao -local e 

internacional- de tecnologia) como institucional.No plano regulatOrio a 16gica do sistema 

reproduzia o principio aplicado ao campo produtivo: incentivos 3. gera~3o local com 

uma forte restri~io e controle da entrada de tecnologia do exterior. A Lei de 

Transferencia de Tecnologia e urn clara indicador neste sentido. 

Complementannente, surgiram e!ou se consolidaram vcirias instituiyOes relacionadas a C&T. 

Em alguns casos, isso respondeu a visao e iniciativa individual de alguns pesquisadores e/ou 

funcionarios pUblicos no marco da implementayao de politicas estatais mais amplas, embora 

em outros foi a resposta a problemas ou desafios concretes provenientes da area produtiva." 

(Bisang, 1995:19). 

5.2.1.2.2. 1973-1976: regula~io e incentivo antidependentistas 

Como foi apresentado na introduyao deste ponte (5.2. Cronologia), a rigor este periodo se 

estende ate o final de 1974, momenta em que teve inicio urna fase de desordenada sucessao de 

medidas politicas, muitas vezes contradit6rias 

"0 terceiro periodo, caracterizado pela mescla entre anti-dependencia pragmiitica e estrutural, 

comeya em margo de 1973, quando o Peronismo volta ao poder, eo golpe militar de 1976, 

mesmo que de urn ponto de vista pnitico possa se considerar concluido no final 197 4, 

quando PerOn morreu (1975 foi tao ca6tico politica e economicamente que o policy

making em C&T foi inexistente)." (Adler, I 987: !09). 

A partir do inicio de 1973, foram adotadas medidas contra os investimentos estrangeiros e 

a transferencia tecno16gica operada pelas empresas transnacionais, que fossem consideradas foryas 

contrcirias ao desenvolvimento da indUstria local. 

Os objetivos explicitados na PCT iniciada ern 1973 se orientavam a assegurar a exercicio da 

soberania nacional mediante o desenvolvimento de uma capacidade de decisao local baseada em urn 

sOlido sistema nacional de ciencia e tecnologia. Para isso era considerado necessaria tomar mais 

eficiente o sistema mediante a otimizay§.o do uso dos recursos humanos e materiais e o incentive de 

uma vincula¢o eficaz entre o sistema cientifico e tecnol6gico eo sistema produtivo. Em linhas gerais, 

a PCT foi similar a do periodo anterior, com uma orientayao econ&mica evidentemente nacionalista, 

uma tendencia a industrializa~o par substituiyao de importayOes, incentive de exportayOes 

industriais, e reduy§.a do IED. 

"Em maryo de 1973 foram incentivados os objetivos de autodetennina~o em C&T e o 

desenvolvimento de uma cultura nacional propenso a inova¢0. Estes objetivos hannanizavam 
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com os do Peronismo, de alca.ngar independencia econ6mica, soberania politica e, mediante 

a consolida~tao das empresas nacionais ante as transnacionais, redistribuiyao da riqueza." 

(Adler, 1987:114). 

Em 1973, reorganizou-se o Ministerio da Fazenda, criando-se nove secretarias, entre elas duas 

diretamente relacionadas com temas cientificos e tecnol6gicos: Coordena~tao e InsdU.tria e 

Planifica~o Econ6mica. Atraves desta modifica~tfio, o rninisterio ganhou o controle direto e 

centralizado sobre a politica econ6mica e industrial, e adquiriu jurisdiyao sabre fi.my5es de promoyao, 

coordena.yao, orienta~tao e avaliayao da pesquisa cientifica e tecnol6gica nos setores de indUstria, 

minerayfio, forestayao e pesca, e sabre o controle da tecnologia de origem extema. Por outro lado, 

foram criados centres para o estudo da transfeni:ncia e a administrayao tecnol6gica na maioria das 

secretarias rninisteriais, com o prop6sito de ajustar as politicas tecnol6gicas as necessidades setoriais. 

A CGE, durante estes anos, foi a principal fonte ideol6gica para a formulayao da politica 

tecnol6gica. De fato, havia colocado seu Presidente, Jose Ber Gelbard, como ministro de economia 

Durante os 18 meses que durou esta gestao foi desenvolvida estreita cooperayao entre decision 

makers e intelectuais14
. 

A concepyao da PCT foi iniciada assim por J. Gelbard e seu gabinete, que era responsB.vel 

pela formula¢o de novas leis de Investimentos Estrangeiros e Transferencia Tecnol6gica. Tambem 

estiverarn envolvidos no processo de decision making o INTI, liderado por Jorge Luis Albertoni, e 

sua dependencia, o Registro de Transferencia, liderado por Juan Valeiras. 

Trata-se de urn periodo particularmente ativo, em que se adotaram mllitiplas iniciativas 

(Amadeo, 1978; Adler, 1987). 

F orarn estabelecidas prioridades especificas e prograrnas orientadores para as atividades de 

P&D -em particular por parte da SECyT- e fi.nanciamentos para incentive de setores e tecnologias 

consideradas de interesse nacional. 0 Banco Nacional de Desenvolvimento (BANADE) abriu uma 

linha especial de credito para estimular a fabricayao de hens de capital com tecnologia local, e foram 

concedidos cr6ditos e outros incentives para a aquisi~ao, estudo, e aperfeiyoamento de prot6tipos. 

As indUstrias sidenlrgica, de minera~ta:o e petroqufmica foram incentivadas. 

1 ~ Adler (1987) enurnera alguns dos nomes de intelectuais pr6xi.mos a gestao: Anioz, Daniel Chudnovsky, 
Mario Kamenetzky, Jorge Katz, Jorge S:ibato e M:artinez Vidal. 

495 



Em 1973 foram definidos Programas Nacionais, criados com o prop6sito explicito de indicar 

prioridades para a atividade cientifico-tecno16gica e servir de eixo de coordenayiio para as atividades 

de pesquisa, orientando-as a uma temil.tica mais aplicada e vinculada as necessidades do 

desenvolvimento econ6mico e regional. Implementou-se urn Programa Nacional de Eletr6nica (que 

permitiu o desenvolvimento do setor, indicado no ponto 3.3.1.). Em dezembro de 1973 foi instituido 

o Programa Nacional de Petroquimica. 0 alcance efetivo dos Programas Nacionais foi restrinto, 

resultando, apesar de sua intenyao racionalizadora, mais uma medida incremental 

"Os programas nasceram, entito, como o propOsito de retifica~io do sistema mas na 

realidade niio foram capazes de substituir nem os instrumentos nem os operadores do 

sistema que deviam corrigir. De fato, se converteram em uma replica distorcida do que 

havia. A SECyT veio a se constituir em uma 'segunda janela' do CONICET" (SECyT, 

1989:80) 

0 estado incentivou as exportayOes de tecno1ogia com beneficios de reembolso de 40% para 

a exportayao de produtos industriais e a transformay3.o de plantas. Duplicou-se a participayao do 

INTI no impasto de origem de seus recursos e se estirnulou a participay!o das instituiy6es locais de 

P&D como consultores na planificayiio de obras pU:blicas. 

Em novembro de 1973, foi aprovado urn novo programa de incentive industrial (Lei No. 

20.560) outorgando beneficios diretos em forma de isenc;:ao de impastos, cr6ditos e garantias para 

credit as extern as, exclusivamente para empresas de capital 100% nacional. 

A Lei No. 20.852, promulgada em setembro de 1974, estipulou que a indUstria nacional devia 

ter preferencia, e impastos subsidiados, em licitac;:Oes internacionais de projetos financiados pelo 

Banco Interamericano de Desenvolvimento. 

Por outro 1ado, E. Amadeo faz menyao da existencia de uma lei que permitia isenc;:6es de 

impastos a empresas que realizassem atividades de P&D 

" ... em 1973, o Conselho [SECyT] obteve a aprova~io de uma lei que permitia dedu~Oes 

de impostos &quelas empresas que efetuassem tarefas de ID, ate em 100% de seu gasto 

em tais atividades. Esta experiencia foi um completo fracasso, pais o corpo tecnico do 

Conselho nao havia elaborado previamente uma definir;ao adequada das atividades que 

podiam ser beneficiadas pela lei; portanto foi quase impossivel administrar as peti~5es 11 

(Amadeo, 1978:1445) 

Aprofundaram-se os controles e barreiras para a importa~ao de tecnologia. No final de 1973, 
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as importa~6es de bens de capital forarn restringidas ainda mais pela irnposi~ao de quotas e a 

elimina~iio total de redu~Oes e isen~Oes de impastos. Em 197 4 foi aprovada uma nova Lei de 

Transfen8ncia de Tecnologia (No. 20.794), que estabeleceu o requisite de aprova~a:o oficial para to do 

acordo que implicasse transferencia de tecnologia estrangeira como objetivo principal au acess6rio. 

Os acordos nao poderiam ser aprovados caso a tecnologia fosse oposta a orienta~ao das politicas 

nacionais. Esta lei era ainda mais especifica que a 19.231 quanta il.s a~6es reguladas. Adicionalmente, 

o Registro poderia fixar rru\ximos ou montantes e termos para os pagamentos da transferencia para 

cada setor, atividade, ou bern especifico. Os pagamentos ao exterior par transferencia de tecnologia 

das multinacionais eram considerados investimentos; para ser remetidos ao exterior, os pagamentos 

requeriam autoriza~iio 15 

A SUBCYT foi retirada da 6rbita da Secretaria de Planejamento e convertida em secretaria 

(SECyT) e, em conjunto com o CONICET, colocada sob jurisdi~ao do :Ministerio da Educa~ao. 

Continuaram os conilitos entre o 6rgiio de coordena~ao nacional e a agencia de pesquisa 

"Apesar de que uma das aspira.y6es desta mudan~a era acabar com os conflitos pessoais e 

institucionais, e racionalizar o processo de policy-making [ ... ] o conflito entre o CONICET 

e a SECyT nio terminou, ambas agencias continuaram disputando jurisdi~Oes e orienta~6es 

acerca do tipo de investiga~ao a ser promovida." (Adler, 1987:146). 

Em janeiro de 1974, foi criado urn 'sistema nacional de institutes e centres de investiga~ao' para 

coordenar a pesquisa cientifica, mas o sistema nunca funcionou realmente. 

"As grandes e anti gas organiza~Oes de C&T eram muito independentes, os conflitos entre 

institui~es como a SECyT eo CONICET muito pronunciados, e urn ano -a dura~ao deste 

experimento- muito pouco tempo para modificar a infraestrutura. No final de 1974 o 

experimento estava acabado." (Adler, 1987:146-7) 

Durante o ano e meio anterior a queda do governo peronista, de meados de 1974 ate maryo de 1976, 

praticamente nao teve policy-making econOmico ou cientifico e tecnol6gico; apenas uma sucessi:io 

de medidas de emergencia econOmica para salvar ao pais da crise estrutural. 

Qual foi o impacto da PCT do periodo 1969-1976 sabre a dinfunica inovativa? A resposta, 

para alguns e negativa. Par exemplo, para E. Adler "De todo modo, nao houve mudan~as 

15Qs efeitos das duas leis de transfertncia tiveram urn impacto direto sobre os fluxos ao exterior: "Os 
pagmnentos por transferencia de tecnologia cresceram a wna taxa anual de 26,9% entre 1965 e 1970, mas apenas 9% 

entre 1970 e 1978" (Adler, 1987:115). 
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significativas na inovayao tecnolOgica locaL 11 (1987:109). A opiniao de D. Chudnovsky e A LOpez 

se apresenta em urn sentido similar 

11Nas leis de incentive industrial ou compra nacional se introduziram artigos onde se falava 

em incentivar o desenvolvimento tecnolOgico dom6stico, mas na pnitica seu efeito foi 

limitado, tanto em termos de setores como de metas alcanyadas. Apesar de formulados 

v8rios pianos de desenvolvimento que incluiam componentes de politica de C&T, seu 

caniter era basicamente indicativo e seus efeitos pr3.ticos foram marginais. Estes pianos 

apontavam geralmente para objetivos de autodetenninayao tecnol6gica e de reorientay5.o do 

investimento em C&T a areas relevantes para os setores econ6micos considerados 

prioritirios. Estas diretivas -que raramente passaram da ret6rica- foram totalmente 

abandonadas com a ascensao do govemo militar em 197611 (Chudnovsky e LOpez, 1996:42). 

Em particular, sobre a atividade do CONACYT, E. Amadeo aponta urn saldo tambem negative 

" ... dificilmente poderiamos dizer que alguma mudanya importante afetou na Argentina a 

quantidade ou qualidade cia pesquisa cienti:fica como consequ&lcia da existencia do Conacyt. 

Nem como entidade de planejamento nem como financiadora de atividades cientificas, 

exerceu qualquer influencia na cria~io e absor~io de tecnologia nacional. [ ... ] nenhum 

setor social mostrou interesse pelas atividades do Conacyt" (Amadeo, 1978:1445). 

5.2.1.3. 1976-1983: restaura~:io do laissezfaire 

Este periodo se inicia com o golpe militar de maryo de 1976 que, como foi mostrado no ponto 

4.2.2.1.1., significou uma ruptura de modele que se estendeu ao campo da PCT 

"A nova vis:io econOmica representa uma dram&tica mudan~a cognitiva, de uma 

ideologia centrada no desenvolvimento econ6mico e a equidade mediante a industrializayao, 

com o estado jogando urn papel ativo no processo de desenvolvimento, a uma ideologia 

laissez-faire combinada com urn compromisso politico de deter, e ainda reverter, o 

processo de industrializa~io" (Adler, 1987:147) 

A implementayao da nova politica econOmica do govemo militar supOs urn progressive 

regresso ao laissezfaire, montado desta vez sobre bases ideol6gicas mais coerentes. Primeiro ao nivel 

do discurso e depois no dos fates, com a primeira experiencia de abertura pOs-ISI comeyou a se 

enfatizar a necessidade de que a indUstria domestica se aproximasse dos niveis de eficiencia 

intemacionais. 

"Para este objetivo, a modemiza~iio tecnolOgica tinha urn papel importante, e, de acordo 

com a tradil(ao local na materia, a op~io natural era a importa~o, via hens de capital, 

fluxos delED e acordos detransferencia de tecnologia." (Chudnovsky e LOpez, 1996:42-

3). 
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0 foco da politica econOmica -relacionada a dinfunica s6cio-t6cnica- se colocou em evitar 

abuses e induzir certo grau de subordinac;ao dos investidores estrangeiros e nacionais aos objetivos 

do desenvolvimento econOmico nacional, especialmente aos de moderniza~tlio e incremento da 

eficiencia industrial. 

"A moderniza~tao foi preferida a expansao e o crescirnento; e como a rnodernizayao era 

realizavel atraves de tecnologia estrangeira, esta foi priorizada em detrimento dos 

desenvolvimentos tecnol6gicos locais.[ ... ] Jose Alfredo Martinez de Hoz, Ministro da 

Economia, sintetizou a politica: 'o Estado deve ter a menor participa~io possivel nos 

contratos e, em Iugar de restringir a transferencia tecnolOgica no que se pode 

denominar urn complexo de inferioridade, o Estado usar3. todos seus recursos para 

assistir ao setor empresarial para atualizar suas actividades, incluindo as tecnol6gicas"' 

(Adler, 1987:114-5). 

A PCT, em particular, se caracterizou por urna forte intenyao de resistir as politicas 

nacionalistas 'anti-dependentistas' e restaurar o laissez-faire tecnol6gico. De todo modo -embora, 

como se observani mais adiante, a estrat6gia restauradora tenha avanyado progressivamente- isto foi 

conseguido parcialmente. 0 resultado, m.ais uma vez, foi a sobreposiyao de politicas. A persistSncia 

de alguns controles de transferfulcia de tecnologia e uma politica de registro de contratos refletiram 

tanto a in6rcia burocnitica frente a adoyao de uma nova estrat6gia como, fundamentalmente, a 

impossibilidade de regredir o sistema a uma estrat6gia Unica de laissez-faire tecnol6gico, como a dos 

anos 50 e 60. 

Em 1976 criou-se o Ministerio do Pla:ne;jamento, alga contradit6rio como rumo deregulador 

do laissezfaire econOmico. No plano da PCT, este Minist6rio gerou o 'Plano de Medidas Iniciais de 

1976', que incluia o desenvolvimento de centres regionais de pesquisa. Mas, na pnitica, a aya.o deste 

Ministerio na.o teve incidSncia sabre as atividades concretas. Nao foi implementado nenhum plano 

de desenvolvimento da ci&lcia e a tecnologia, e, ainda, o ministerio foi reduzido a secretaria em 1977. 

As id6ias de uma s61ida politica cientifica e tecnol6gica, de autodetermina):liO, de 

desenvolvimento aut6nomo -sustentadas durante o periodo anterior- foram deixadas de lado, e as 

instituiyOes cientificas e tecnol6gicas -com exceya.o da CNEA- en:fraqueceram. 

Em tres aspectos, o caniter restaurador do laissez jaire foi not:ivel durante este periodo: 

a) legisla~;ao de transferencia de tecnologia 

Durante a primeira parte deste periodo a importay3.o de bens de capital ainda requeria declarayao de 
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prioridade e licen~a de irnportayiio, mesmo que se facilitassem as condiy5es de pagamentos e 

financiamento. 

Em agosto de 1977 foi sancionada uma nova Lei de Transferencia de Tecnologia (No. 

21.617) que eliminou muitas das restriy5es anteriores, mas manteve o controle dos acordos de 

licenciamento e pagamentos. Em linhas gerais, tendeu a flexibilizar a operayao de importaya:o, e 

reconhecia em seu texto a necessidade argentina de tecnologia estrangeira. Dados as fatos ulteriores, 

aparentemente a legislay3:o foi mais restrita que o que esperavam os policy-makers do Minist6rio da 

Fazenda -o que revelaria certo car3.ter ideol6gico inercial no regime militar. 

Em maryo de 1981, o govemo do Gen. Jorge Rafael Videla, antes de transferir o mandata ao 

Gen. Roberto Viola, promulgou uma nova Lei de Transferencia (No.22.426). Este regime de 

regulayao e descrito como 'entre os mais liberais de America Latina'. A lei desregulamentou quase 

totahnente o regime de importaylio de tecnologia. Eliminou os pontes maximos nas porcentagens de 

royalties. Na.o requeria aprovayao para contratos entre finnas na:o relacionadas, enquanto, entre 

firmas relacionadas, os royalties se mantiveram no nivel das taxas de mercado para tecnologias 

similares. Embora se estipulasse o registro dos contratos, isto apenas era para registro estatistico, o 

que significou uma eliminayao -de fate- do Registro de tranferencias16
. 

b) reformula~io do papel da SECyT 

Em 1978, uma subsecretaria t6cnica foi pasta a cargo da politica de C&T, convertendo-se na 

autoridade para a aplicayiio da nova Lei de Transferencia Tecnol6gica de 1977, e sendo tambem 

responsftvel pelo projeto de Lei de transfer&lcia tecno16gica de 1981. 

Em dezembro de 1979, a junta militar tomou pUblico urn documento entitulado 'Bases 

politicas das Foryas Armadas para o Processo de Reorga.nizayao Nacional' em que se afirmava urn 

papel ativo do estado em ci&lcia e tecnologia. 0 setor produtivo devia se desenvolver em termos de 

efici&lcia e vantagens comparativas. Como conseqiifulcia deste documento, a SECyT -mediante sua 

resolur;lio 341 de 1980- estabeleceu o Programa de Desenvolvimento do CONICET para 1982-1985. 

16£ possivel acrescentar mais dados sobre as consequen.ci.as da desregulayiio das importa~Oes de tecnologia, 

apontadas no ponto 3.6.3 do capitulo 3: "Em meados de 1978 a maier parte das restri~s a importa9io de bens de 

capital foram eliminadas para fucilitar a modemiza~o. As importa90es de ID.3quinas e equipamentos totalizaram 1,02 

bilhOes de d6lares em 1978, e em 1979 estimam-se em 1,737 bilMes. Entre 1976 e 1980 foram importados cerca 

de 6,584 bilhOes de dOlares em bens de capital, trCs vezes mais que entre 1971 e 1975" (Adler, 1987:115). 
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0 documento indicava a descentralizayao, o desenvolvimento equilibrado das diferentes disciplinas 

cientificas e tecnol6gicas, a melhoria da educayao superior e as recursos humanos, e o 

estabelecimento de sistemas de coleta de informayao. 

A SECyT se converteu em urn elemento passive do sistema de policy-making cientifico e 

tecnol6gico e foi relegada paulatinamente a urn papel secundario. Embora mantivesse o poder de 

designar o oryamento, isto nao era politicamente significative, dada a autonomia relativa das 

instituiy6es de C&T, anteriormente enunciada. Em abril de 1981, continuando com sua hist6rica 

instabilidade, a SECyT foi convertida em subsecretaria (SUBCYT), dentro do "Ministf:rio de 

Educayao. Em janeiro de 1982, a SUBCYT foi transferida a Secretaria de Planejamento da 

Presidencia, fate que provocou o seguinte comentario de E. Adler: " .uma vez mais plani:fic~ao e 

desenvolvimento local de ciencia e tecnologia passaram a formar parte da ret6rica oficial" (Adler, 

!987: 149). Ou, nas palavras de D. Chudnovsky e A Lopez, a SECyT foi "relegada a urn papel que 

fonnalmente tam bern era passive e secundario" (Chudnovsky e L6pez, 1996:43). 

c) redu~io da importincia e autonomia relativa do INTI 

Em 1980, eliminou-se a taxa de 0,25% dos creditos bancarios, que constituia o suporte financeiro do 

INTI e o eixo de sua aut anomia relativa. A Lei de Transferencia T ecnol6gica de 1981 eliminou o 

Registro, relegando ao INTI ao papel de ente com "autoridade" para registrar contratos, com uma 

:funyao primordialmente estatistica. Coincidem, tambetn neste aspecto particular, os comentarios de 

E Adler e D. Chudnovsky e A Lopez 

"0 papel politico do INTI se reduziu em rela.yao a 1976. Nao tinha nenhum papel no processo 

de policy-making da legislayao de transferencia tecnol6gica nem foi urn fator na definiyao da 

politica industrial." (Adler, !987: 148) 

" ... retornou-se ao carninho anterior, priorizando-se os serviyos tf:cnicos e cumprindo urn 

papel meramente de registro em rela¢o a importayao de tecnologia" (Chudnovsky e LOpez, 

1996:43). 

A repressao da ditadura militar teve como urn de seus objetivos principais a comunidade 

academica Esta aylio foi exercida, par urn lado, na forma de perseguiyao de professores 

universitarios e pesquisadores (Oteiza, 199217
, Kreimer, 1996). 

17Em D. Babini et al (1992:304) calcula-se que o exod.o de cientistas e tecnicos argentinas de nivel 

universitirio, gerado pelas di:ficeis circunstancias locais ao longo das tri:s Ultimas d.ecadas oscila entre 30 e 50.000. No 
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II ••• Argentina 'perdeu' centenas de pesquisadores e profess ares, que, perseguidos, tiveram que 

abandonar o pais au foram assassinados par suas ideias ou simplesmente par ser parte de urn 

sistema educative considerado parte de uma 'rede subversiva"' (Adler, 1987:149). 

Par outro lado, intervindo nas universidades, limitando o acesso e reprimindo toda atividade politica 

estudiantil. 0 nUmero total de estudantes par 100.000 habitantes declinou de 2.352 em 1975 para 

1.811 em 1978. 0 nUmero de estudantes universitarios decresceu em 27% em 1979 em rela~tao aos 

niveis de 1976. 0 total de gastos para educa~tao superior caiu de 2,6% do PBI em 1975 para 2,4% 

em 1977. 

Simultaneamente, diminuiu drasticamente o or~tamento universitario para pesquisa. Mas foi 

facilitada a prolifera<;ao de institutes dependentes do CONICET, separando assim as universidades 

da atividade de pesquisa e desintegrando a rede ins.titucional em micro-unidades isoladas entre si. 

(mais detalhes sabre esta restri~tao oryamentaria no ponto 5.3.3.). Este efeito de isolamento do 

complexo local de C&T em micro-unidades e claramente colocado par E. Oteiza 

11 

••• o projeto de transformayao econOmica impasto durante a Ultima ditadura militar nio 
designava qualquer papel criativo ou construtivo para o Complexo Cienti:fico e 
TecnolOgico no marco do modelo de desenvolvimento global. Manteve-se, portanto, urn 

alto grau de isolamento das atividades de pesquisa cientifica e tecnol6gica, nao par 

voca<;ao dos pesquisadores (ainda que em alguns casas pudesse ser) mas por causas 
estruturais e estratCgias econOmicas e politicas em que nao houve espai(O para a 

participal(ao das capacidades criativas existentes no seio de nossa sociedade" (Oteiza, 

1992a:22) 

Durante o periodo ficaram em pe, ainda que nas mesmas condii(Oes de isolamento, os 

empreendimentos produtivos vinculados a estrat6gias de longo prazo das for<;as armadas, levados a 

cabo par Fabricay6es :Militares, CITEF A e CNEA. 

As for<;as armadas continuaram expandindo o gasto tecnol6gico iniciado no periodo 

substitutive anterior. Porem. e perceptive! uma mudan9a de perspectiva que se acentuou ao longo do 

periodo: tendencialmente e menor a preocupal(ao pela auto-sufici&.cia. A aspira~tao aut<irquica dos 

anos 30 e 40 foi paulatinamente deixada de lado a partir de rneados dos anos 60, ao mesmo tempo 

que se alterou a ordem de prioridade das hip6teses de contlito (sobretudo a partir da extensao da 

mesmo trabalho se calculava, tambem, porvolta de 15.000 a quantidade de pesquisadores residentes no pais em 1990. 
Aiem de possiveis exageros nos caJ.culos, o exodo foi realmente siginifi.cativo. 
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'doutrina de seguran~a nacional'). A orienta~ao da logistica passou de geral a especifica. Os 

desenvolvimentos tecnol6gicos se tornaram mais especializados. A hip6tese de conflito do "inimigo 

interne" demanda urn escasso desenvolvimento tecnol6gico. Diminuiu, sem ser abandonada, a 

aspira~ao de realizar desenvolvimentos completes (Ceresole, 1989). Permaneceu o recurso da 

compra de obsolescencia militar, mas se acentuou, ao mesmo tempo, a tendencia a aquisi~ao de 

armamento leve de produ~ao recente. 

A rel~o do complex:o produtivo militar com a indUstria local foi restrita, e apresentava urn 

aspecto chamativo: diferente do que ocorre nos paises desenvolvidos, onde a produ~ao civil fomece 

it militar peyas e insumos ( e, portanto, a demanda promove a gera~ao de tecnologia -mecanisme que, 

ate os anos 80 determinou o principal estimulo de avanco tecnol6gico norte-americana [ Alic, 1992]), 

na Argentina uma fra~ao da produ~ao de Fabrica~Oes Militares 6 dedicada a produyao de insumos 

para a indUstria (e seu 'spin off e nulo). 

Em abril de 1982 eclodiu a Guerra das Malvinas. 0 episOdic p6s em evidencia, no plano 

tecnol6gico em particular, a situayao precaria da tecnologia b6lica local 

"Os sentimentos de desespero e de 'redescobrimento' da ciencia e a tecnologia foram 

estimulados pela debacle das Malvinas." (Adler, 1987:149). 

Por6m, vista em perspectiva, a julgamento de Adler, foi exagerada. Exceta a tentativa isalada -e 

finalmente abartada- de desenvalvirnenta de urn missil (Projeta Condor II), nada parece refletir urn 

"redescobrimento" da ciencia e a tecnalagia. Mas a derrota de Malvinas iniciau o pracessa que levou 

a restaura~aa democnitica. e, neste sentida, traz cansequSncias indiretas sabre a PCT. 

De meados de 1982 ate a final de 1983, a atividade de policy makingfocalizou a transiyao 

politico-institucianal, sem interven~6es significativas sabre a configurayfto da PCT do periodo. 

5.2.1.4. 1984-1989: autonomismo sem recursos 

Antes de ingressar a PCT concebida e realizada pelo Govemo a partir de dezembro de 1983, 

e interessante citar urn fato, praticamente sem antecedentes na hist6ria da PCT argentina. Entre os 

dias 12 e 16 de outubro de 1983, o partido Uniao Civica Radical (UCR), vencedor nas eleiy5es do 

dia 30 desse mesmo mes, prornoveu um Encontro Nacional para discutir temas de 'Ciencia, 

Tecnologia e Desenvolvimento', com o objetivo de incorporar as propostas ali colocadas em seu 
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programa de governo18
. 0 encontro, de caniter aberto, contou com a participac;:iio de quase 600 

cientistas, t6cnicos, empresirrios e politicos. As ponencias e conclus6es foram publicadas num texto 

(UnHio Civica Radical, 1983) que permite visualizar o clima de ideias do memento, clararnente 

designado pelo que E. Adler chama 'antidependentismo'19 

Em dezembro de 1984, a SECyT publicou urn documento denominado Linhas de Politica 

Cientifica e Tecnol6gica, em que e possivel reconhecer alguns dos ideologemas presentes nas 

conclus5es do Encontro. Redigido como urn manifesto liminar de uma gestiio racional, enuncia 

objetivos gerais e especificos e linhas de ac;:ao para o periodo 1984-1989. Os objetivos gerais eram: 

"1) Consolidar e fortalecer o desenvolvimento da ciencia ba.sica e aplicada e orienti-lo a 

satisfazer as necessidades sociais e produtivas do pais 

2) Promover o desenvolvirnento tecnol6gico aut6nomo, de modo de garantir independencia 

de decis5es para gerar e produzir tecnologia 

3) lmpulsionar a incorporayao das variaveis cientifico-tecnol6gicas Rs politicas econ6micas, 

no planejamento social enos mecanismos de tomada de decis5es [ ... ] 11 (SECyT, 1984:1). 

Em contraste respeito desses antecedentes -que refletiam urn processo de decision making 

'racional'-, a restaurac;:iio das instituigOes democraticas no final de 1983 implicou, no plano da PCT, 

mudan98S relativamente menores, incrementais. A enfase nas gest5es das diferentes unidades pUblicas 

de C&T (Universidades, institutes de P&D estatais) e da Secretaria de Ciencia e Tecnica (SECyT) 

esteve na regulariza¢-o do funcionamento das unidades, no prop6sito de devolvb.las a norma anterior 

ao golpe de estado de 1976. Durante os primeiros anos, as gest5es se desenvolveram sob a forma de 

intervengOes, ao frente das quais se colocaram, em linhas gerais, membros da comunidade cientifica 

e/ou acadernica de trajet6ria reconhecida20
. Em alguns casos em particular, cujo paradigrna talvez seja 

o CONICET, grande parte do trabalho inicial se concentrou em desfazer algumas das construyOes 

17ambem vale destacar que nao se tratou de uma iniciativa pontual. Urn trabalho sobre Ciencia e T ecnologia 

vinha se desenvolvendo desde o final de 1982, no Centro de Participaifao Politica da UCR 

1 ~tos dos participantes mais destacados desse encontro passaram a fazer parte posteriormente do Governo 

democcitico. Por exemplo, :Manuel Sadosky, que pronunciara o discurso de fechamento, ocupou a Secretaria de Ciencia 

e Tecnica durante toda a gestae radical; Carlos Abeledo, relator do encontro, foi presidente do CONICET durante o 

mesmo periodo. Outros participantes desempenharam. tarefas em distintas subsecretarias: coordenay3:o operativa, 

informatica e desenvolvimento, politica e pl.anificayao. 

20 
A maior parte dos funcion3ri.os nao tinha re~ organi.ca com o partido governante, como derivaifao da 

explicita decisao politica de nao realizar discriminalfOes por a:fiiia¢o partidaria (SECyT, 1989; Fernandez Polcuch, 

1993). 
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institucionais arbitnirias realizadas durante a ditadura -ern particular tentando aliviar a instituiyao do 

peso dos numerosos institutes dependentes criados. 

A situayao critica das finanyas do estado parece ter-se constituido em urn forte argumento 

obsticulo para a realizayao de maiores transformay5es21 . 

" ... entre 1984 e 1990 os recursos designados no Oryamento da Naya:o para C&T cairam

qualquer que seja a metodologia de atualizayao escolhida- entre 22% e 29% 

aprax:imadamente. A queda foi muito mais forte em relayao a 1986, ana em que os recursos 

destinados aa tema alcanyaram o nivel miDcimo dos Ultimos dez anos. Par sua vez, em termos 

relatives aa PBI, a gasta do setor pUblico argentino em C&T caiu de 0,27% para a periado 

1980-1987 para 0,24% entre 1989-1991." (Chudnovsky e Lopez, 1996:45). 

Esta 'inibiyao' parece ter funcionado em dais sentidos. No plano estritamente econ6mico, ao restringir 

financeiramente a viabilidade de transformay6es estruturais profundas, tomou racionais e possiveis 

apenas as alteray5es incrementais ou as iniciativas de baixo custo22
. No plano da PCT, as gest6es 

administrativas que se encontravam a frente das instituiy5es tiveram uma atitude "compreensiva" para 

com as limitay5es orya.mentarias do estado, como transparece em urn balanyo da prOpria gestae, do 

Secretario de C&T, Manuel Sadosky" 

"Toda a gestae deste Govemo transcorreu, e obvio, em meio a crise econOmica. A area de 

ci&lcia e tecnica nao escapou, por certo its restriy6es oryamentarias. Po de se dizer, porem, 

que niio foi a mais desafortunada, ji. que os o.,:amentos foram conservados em urn nivel 

decoroso. 0 CONICET, em particular, pOde manter viva a pesquisa cientifica e urn certo 

fluxo de equipamento aos institutos" (SECyT, 1989:52). 

"Uma estrat6gi.a de coordenayB..o, porem, niio pode ser alheia as condiy5es gerais do contexte 

da aya.o de govemo. Nos Ultimos anos, devido a gravidade da crise econOmica, os 

mecanismos de planifica~o do desenvolvimento econOmico-social e em geral os projetos 

de Iongo prazo se viram seriamente restringidos pelas urgencias conjunturais. lsto se 

21E necessaria mencionar aqui uma particular experietlcia financeira denominada ARGENTEC. Tratou-se 
de urn acordo entre cinco bancos estatais para a concessao de crOO.itos de longo prazo e taxa diferencial a P&MEs 

inovadoras. A experi&lcia se desenvolveu entre 1986 e 1990 (mas deixou de funcionar de fato em 1988, ao desaparecer 
a linha de redesconto que alimentava a iniciativa). 

22 A fim de obter recursos para a realizayao de algumas iniciativas, foram solicitados creditos ao Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (constituindo-se assim os chamados Programas BID-CONICET I e II). 

23Vale salientar a existencia deste documento, concebido como uma rendi9iio de contas em uma concep93o 

de continuidade da :fim9io pUblica. Constitui uma exce9io em reiacao a todas as gestOes precedentes e segnintes a frente 
da SECyT, e expressa uma clara intencao de racionalizar a PCT, alCm das limitayOes enunciadas no prOprio 
documento. 
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retlete no planejamento do desenvolvimento do setor cientifico-tecnico que por sua 

natureza necessita se adequar aos program.as de desenvolvimento produtivo" (SECyT, 

1989:120). 

Assim, apesar das restriyOes -que contradiziam o rumo prometido durante o Encontro de outubro de 

1983 e os anUncios posteriores- nao aparecem series conflitos entre as administra~6es das institui~6es 

de C&T e o resto do aparato de estado. 

"Lamentavelmente, nio fomos capazes de convencer os administradores da economia 

da necessidade de preservar e desenvolver com forya o capital de inteligSncia que temos no 

sistema cientifico" (SECyT, 1989:53). 

Deste modo, a ascensiio do govemo democrittico nao alterou substanciabnente as linhas gerais 

da PCT. A maior contribui~ao foi a supressao da perseguiyao ideol6gico-politica implantada pelo 

governo militar e a tentativa de reparar alguma de suas consequencias, facilitando a repatriayao de 

pesquisadores e sua reinseryao institucionaJ.24
. 

" .. .j<i no final de 1983, o governo que inicia o periodo dernocr<itico na Argentina elimina 

algumas das caracteristicas mais negativas da politica cientifica e tecnol6gica da ditadura ao 

suprimir instancias de controle ideo16gico que permeavam a gestae governamental e ao 

restaurar graus normais de autonomia a pesquisadores e instituiy6es 11 (Oteiza, 1992a:22). 

Na configurayao do novo gabinete, a SUBC&T recupera seu nivel de Secretaria de Cifulcia 

e Tecruca (SECyT), e volta a depender do Ministeno de Cultura e Educayiio. De todo modo, niio era 

esta a aspiraylio da gestae 

"A SECyT geriu em repetidas oportunidades a transiyao da dependertcia ao 8.mbito central 

do Executive [Uma resoluyao inicial do presidente, de reduzir ao minima a dependencia de 

Secretarias da presidencia da Nayao, inviabilizou o cumprimento deste prop6sito ... ] Nlio foi 

possivel obter uma resoluyao favonivel. A Secretaria segue sustentando a conveniencia de 

urna redefiniviio da situayiio" (SECyT, 1989:51). 

Em seu balanyo, M. Sadosky enuncia os problemas administrativos enfrentados 

"A estrutura administrativa prOpria foi possivel no final de 1987, tres longos anos 

depois do com~o da administraf;io atual. :E obvio que a circunstfutcia de na.o ter podido 

contar com o instrumento minimo de a~o administrativa durante mais da metade da gestae 

~junho de 1984 criou-se, no 3m.bito da Presidencia da Na¢o, a Comissao Nacional para o Retorno dos 

Argentinas no Exterior. 0 CONICET reconheceu o direito de reinco~ dos pesquisadores declarados cessantes 

durante a ditadura militar. Assim mesmo, a SECyT assumiu procedimentos para gerar e consolidar vinculos com 

pesquisadores argentinas residentes no exterior. 
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foi urn fator inibidor e desestimulante de esfor,os" (SECyT, 1989:52). 

0 papel da SECyT no processo de policy making foi marginaL Em maio de 1984 pos-se em 

funcionamento o Conselho Interinstitucional de Ciencia e T6cnica (CIC&T), cujo objetivo era se 

constituir na entidade coordenadora da PCT. Presidido pelo Secretario de C&T, estava integrado par 

representantes das principais institui96es vinculadas ao 3rea, incluindo CONICET, INTI, INTA, 

CNEA e Univerisidades Nacionais. A experiencia durou aproximadamente urn ana e meio 

"Nos primeiros meses de fu.ncionamento houve urn born nivel de consenso, mas se advertiram 

dificuldades para concretizar objetivos comuns e metodologias adequadas. Paulatinamente, 

as reuni5es foram perdendo especificidade e as iniciativas decaindo [ ... ] 0 fracasso deste 

intento de coordenacao institucional pode ser explicado de diversos modes , que vao desde 
o reernprego de funciomirios ate dificuldades para compatibilizar criterios sabre salaries ou 

pouca disposic;ao das instituic;5es em aceitar pautas heter0nomas 11 (SECyT, 1989:55). 

No terrene estritaroente tecnol6gico, a gestio se orientava par principios pr6ximos ao 'anti

dependentismo' em sua versao mais pragmatica: 

"A soluc;ao autonomista e, para n6s, a correta. Deve-se comprar fora o que seja necessaria, 

mas sabendo o que se compra; deve-se aprender a manejar a tecnologi.a e nao h<l outro modo 

de aprender que nao produ.zindo par conta prOpria; learning by doing11 (SECyT, 1989:61). 

Nos planes iniciais, a orientac;ao da politica tecnol6gi.ca, em particular, seria objeto de urn 

Conselho Intermi.nisterial de Cifficia e T6cnica, presidido pelo Secreta.rio de C&T. A id6ia central era 

implementar a ideia de 'programa de tecnologia' de J. Sitbato25 (incorporada na proposta gerada 

durante o Encontro de 1983). Para isso, cada ministerio geraria uma entidade cuja funy3o seria 

"funcionalizar" (sic) em sua itrea de competSncia o 'regime de tecnologia'. 0 conselho coordenaria 

as atividades destas entidades e, por outro lado, as das provincias, atraves de urn Conselho Federal 

de C&T. A iniciativa nunca chegou a ser pasta em pr<itica. 

"Esta proposta de maxima apareceu como impratidvel nem bern se assumiu o processo 

de compatibiliza~o da plataforma politica. lsso foi assim porque requeria, logicamente, 

que todos os atores potenciais do sistema estivessem convencidos de entrada na prioridade 

de uma politica como essa. Sendo que isso estava muito Ionge da realidade, o que 

corresponde e urn processo educative de persuasao e aprendizagem [ ... ] Eliminada aquela 

proposta teOrica que a considerava como uma vari3vel essenclal do sistema de govemo, 

a tecnologia passou a ocupar sen Iugar tradicional no edificio politico" (SECyT, 

2SU"ma explica!;3o de 'regime de tecnologia' pode ser encontrada em Sabato e Mackenzie (1982). 
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1989:58). 

A coordenayao das iniciativas tecno16gicas das institui~Oes estatais ficou limitada a alguns 

mecanismos institucionais e aos Prograrnas Nacionais -gerados em 1973 e revitalizados na gestae 

democnitica (por6m com escassos recursos financeiros26
) 

"Cada organismo, seja o INTA ou a CNEA ou o INTI para nomear alguns, desenvolveu 

suas tarefas com esquemas pr6prios, emergentes de seus objetivos e rnodalidades 
institucionais" (SECyT, 1989:58). 

Durante a primeira etapa deste periodo foram elaborados dois projetos de lei: urn de Lei de Inovac;io 

Tecnol6gica e outro de Lei de Transferfulcia de Tecnologia (Chudnovsky, 1985). 0 primeiro 

apontava a dais objetivos explicitos: adiantar os investimentos dos setores produtivos em atividades 

de desenvolvimento e rnelhorarnento de tecnologias e apoiar os centres especializados do sistema 

cientifico-tecnol6gico. 0 segundo, respondia a urn crit6rio relativamente protecionista. A esse 

respeito, M. Sadosky cementa: 

uo projeto teve tratamento na Comissao de Ci&lcia e Tecnologia da C§mara de Deputados 

e foi discutido amplamente em reuni5es pllblicas com particip~ao dos partidos politicos. 0 

impasse legislative que se produziu a aprtir de 1987 afetou seu tratamento. Este prometia ser 

alga menos conflitivo que o projeto daLei de Transferencia de Tecnologia que compartilhava 

com aquele a instfulcia de discussii.o primaria no Parlamento" (SECyT, 1989:64). 

Estes projetos de lei nunca foram aprovados pelo congresso. Os pianos, ex.plicitados durante a 

campanha eleitoral, e, ainda, durante o primeiro ano de gestiio, foram deixados de lado 

"Embora tenham sido formulados alguns objetivos Iouv3.veis para a SECyT, na pcitica 

foram interrompidos: [ ... ] 'a articulayii.o das politicas de C&T com as vinculadas ao 

desenvolvimento econOmico e social' -niio alcanyada em parte pela aus&lcia de ambas e em 

parte pela separa~ de jurisdiy5es no aparato burocnitico-administrativo-, 'o :financiarnento 

adequado ao complexo de C&T' -ocorreu o contrario, ajuste fiscal mediante- e 'o 

estabelecimento de uma politica de importayiio de tecnologia' -nao se modificou a politica de 

1981, seja por convencimento, negligfulcia ou comprornissos com organismos 

internacionais"" (Chudnovsky e Lopez, 1996:43). 

2lNa distribui~o de recursos foram priorizados os programas de biotecnologia e infor:m3tica. 

27 
Sobre este aspecto particular, J. Nun relata urn dialogo interessante : " ... muito significative e qne, porem, 

esta lei do governo de :fa:to nao foi modificada depois { ... ] interrogados alguns dos criticos da disposi9<10 sabre por que 

desta dwabilid.ade manifestaram que, dado a profunda transfo~ ideol6gica de hoje 0 risco e melhor que -como 

j8. insinuou o ministro de Economia- a lei seja abolida lisa e simplesmente" (1995:93-4). 
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0 Unico mecanisme implementado que poderia se qualificar de novo no campo da PCT foi 

a cria~iio de uma Comissao Nacional de Infonruitica (Decreta Presidencial No. 621 de 3 de abril de 

1984), encarregada de conceber e implementar urn plano para consolidar urn 'polo eletrOnico', a se 

desenvolver na cidade de La Plata (Chudnovsky e LOpez, 1996). Esta iniciativa se apoiaria no 

desenvolvimento de empresas de capital majoritario nacional, e no subseqiiente ditado de urn 

programa de informatica (Resolu~ao 44 do ana 1985), que previa incentives para urn grupo de firmas 

nacionais em troca do cumprimento de obriga~5es referidas principalmente a metas de integra~o 

nacional da produ~ao e de geraya:o de conhecimentos tecnol6gicos (Aspiazu et al, 1988). 

Paralelamente, seria configurada uma estrutura universitaria orientada a forma~ao de mao de obra 

quali:ficada e de pesquisadores. Estas politicas, que contaram com uma forte oposi~ao por parte das 

grandes finnas (Adler, 1987; SECyT, 1989), oiio alcan~aram os objetivos propostos. 

No plano institucional, e possivel registrar algumas iniciativas pontuais, especialmente no 

INTI eo CONICET, parafomentar os vinculos entre as unidades de pesquisa e as de produy1io28
. Par 

se tratar de politicas micro, nao parece pertinente deter-se sabre etas neste ponte, uma revisao de 

conjunto sera apresentada mais adiante (ver ponte 5. 4. 7. ). No entanto, e necessaria mencionar aqui 

que, diante das limitay5es na.o apenas econOmicas mas tarnb6m politicas, os objetivos racionais da 

etapa inicial desta gestio se restringiram, :finalmente, a urn conjunto de iniciativas setoriais -

incrementais em sua maioria- de curta alcance e escassa efetividade. 

5.2.1.5. 1989-1995: do laissezfaire ao SNI como politica setorial 

Esta fase se inicia com a mudanya de govemo -dentro do marco institucional democnitico

em meados de 1989. E possivel distinguir intemamente dos sub-periodos. 0 primeiro, a rigor, se 

diferencia relativamente pouco da gestae anterior no plano estrito da PCT. As diferenyas, em todo 

caso, aparecem mais nos pianos meso e micro politico que no das politicas pU.blicas. 

As maiores diferenyas em relayao a fase anterior comeyam a aparecer a partir de 1994, 

quando algumas das regulay5es de PCT concebidas durante o sub-periodo 1989-1994 come~am a 

28No caso do CONICET foram financiados projetos de pesquisa e desenvolvimento (PID), e se 

instrumentalizaram o Programa de Apoio aos Nllcleos de Pesquisa Universitaria (PROANUI) e o Sistema de Apoio 

para pesquisadores universitarios (SAPID), iniciativas ja observadas no ponto 3.4.2.2.2. 

509 



se implernentar, e sao cornplementadas pela cri~ao de novas estruturas institucionais. 

De todo modo, a mudan~a nas regula~6es macroecondmicas (sintetizado no ponte 4.2.3.1) 

alcan~tou tal escala que implicou uma mudan9a de contexte para as institui~;Oes jil. existentes. Mesmo 

que estas nao tenham sido alteradas em si, as mudan~tas no contexte implicaram urn profunda 

processo de resigni:ficayao, tal que as racionalidades que as sustentavam foram colocadas em xeque. 

Por isso optou-se por fazer coincidir o corte cronol6gico com o inicio das mudan~tas 

macroecon6micas dos anos 90, e nao com as mudan~tas mais explicitas na PCT. 

5.2.1.5.1. 1989-1994: /aissezfaire e uma lei 

A SECyT foi colocada, em 1989, sob a dependencia direta da Presid&ncia da RepUblica. 0 

Secretario em fun~Oes em 1992, Dr. RaUl Matera definia a SECyT como o organismo encarregado 

da formula~;ao das politicas nacionais do setor e da realiz~iio das atividades de orienta9ao, 

coordena~tao e prornoc;:ao que fossem necessarias para o melhor desenvolvimento das mesmas, 

assegurando a adequada cobertura das demandas da sociedade, do Estado e dos setores produtivos 

e de servi~s (Matera, 1992). Porf:m, pouco foi o realizado oeste sentido durante este sub-periodo. 

A a~ta:o mais importante em materia de PCT foi a san9ao, em 1990, da Lei No. 23.877, de 

Promo~tao e Fomento a Inova~t8.o Tecnol6gica. Atraves criou-se urn Fundo para a Promo~tiio e 

Fomento da Inovayao (com uma concessao anual de 20 milhOes de d6lares). 

A apari93.o desta lei em urn contexte desregulador (ver ponte 4.2.3.2.) -caracterizado, entre 

outras coisas, pela elimina~ao dos prograrn.as de incentive- constitui urn fato particularrnente 

chamativo. Mas e menos contradit6rio se for considerado que esta lei na.o foi um.a iniciativa do Poder 

Executive, mas do Parlamento, e que, em virtude de sua nao integra9ao nos pianos do Ministerio de 

Economia, apenas foi regulamentada em 1992. 

A lei previa quatro mecanismos de incentive: empr6stimos, creditos fiscais, subven~tOes 

reembols!iveis sem juros e mecanismos especiais. Na regulamenta~o posterior, porem, n.ao se 

contemplou a forma concreta de concessao dos cr6ditos fiscais, nero se especificou em que 

consistiriam os chamados "mecanismos especiais de fomento". Por outre lado, na pr!itica os 

mecanismos de subven93.o quase na.o :funcionararn, com o qual o Unico dos instrumentos de incentive 

previstos pela lei e que se encontrava operante em 1995 eram os empr6stimos. 
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A lei dispwlha que os instrumentos de incentive se distribuissem em 25% para a na~ao e 75% 

para as provincias e a Capital Federal. Este critt':rio federalista choca, port':m, com a inadequa~ao dos 

mecanismos de controle e acompanhamento dos recursos distnbuidos as provincias, fato que se 

somou as dificuldades que tiveram varias delas para aplicar os recursos recebidos aos fins previstos 

na lei, devido a insuficiencia tanto da oferta como, principalmente, da demanda de inovay6es em suas 

respectivas jurisdiyfies. Outra questao interessante t': que as aliquotas de distribui~ao de recursos para 

cada provincia nao se basearam em critt':rios 'redistributivos', mas estavam em relac;:ao direta com o 

grau de desenvolvimento de cada jurisdic;:ao. 

A Unica definic;:ao sabre as beneficiaries da lei remete a necessidade de priorizar as P&MEs 

e as microempresas. Mesmo assim sao mencionados como prioritarios os projetos que fossem de 

interesse nacional, provincial au de uma atividade setorial, sem especificar como ou a quem se 

atribuiriam tais qualificac;:5es. 

A lei criou a figura de Unidade de Vinculay5.o (UV). Estas UV se definem como entidades 

nao estatais constituidas para a identificru;ao, selec;:ao e forrnula~o de projetos de P&D, transmissao 

de tecnologia e assistencia tt':cnica. Segundo a lei, constituiriam o nUcleo fundamental do sistema, 

cedendo sua estrutura juridica para facilitar a gestiio, organizac;:ao e gerenciamento dos projetos. 

A concepc;:ao da figura de UV apontou a superaciio de problemas do funcionamento do 

sistema de C&T local: 

- :f:lexibilizar a administracao dos recursos que as instituiy5es do complexo de C&T podem receber, 

usuahnente sujeitas a restri<;Oes derivadas, por exemplo, da aplic~ao da Lei de Contabilidade ou de 

regulamentos intemos estritos; 

- superar as dificuldades introduzidas pela atribuic;:ao de responsabilidade legal ante prov<:iveis 

dificuldades ou riscos associados a execu<;io do projeto; 

- facilitar o contato entre firmas privadas e organismos pUblicos de C&T, funcionando como interface 

entre a demanda e a oferta tecnol6gica; 

- solucionar as queixas do setor privado sabre a competencia desleal que realizariam as instituiy5es 

de C&T quando prestam servic;:os tt':cnicos ou de consultoria a terceiros - reduzir a possibilidade de 

conflitos intrainstitucionais (por exemplo, choque entre exigencias acadfunicas e obrigac;:5es 

contratuais para pesquisadores que intervem na vinculayiio, problemas eticos, etc.). 

Em 1995, encontravam-se habilitadas 31 lN. A implementayao das lN parece estar muito distante 

dos objetivos delineados no momenta de sua concepyiio 

"Apesar de suas potenciais virtudes, na pnitica as UV niio tern desempenhado urn papel 
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significative. Ha consenso em apontar fatores extemos a elas como causais desta situayao: 

a) o carater de entrave dos mecanismos previstos tanto para autorizar o funcionamento das 

UV como para a gestae de emprf:stimos para inovayiio tecnol6gica; b) o tradicional 

desencontro entre o setor produtivo eo complexo de C&T; isto leva a pensar que as figuras 

legais por si s6s nio resolvem problemas estruturais de longa data." ( Chudnovsk:y e L6pez, 

1996:51). 

Cabe destacar que ate a sanyao da lei 23.877, em 1990, nao existiram na Argentina linhas de cr6dito 

dirigidas a financiar projetos de inovayao tecnol6gica no set or produtivo (com a pontual exceyiio de 

urn conjunto de linhas -por montantes relativamente pequenos- criadas em meados dos anos oitenta 

pelo Banco da Provincia de Buenos Aires, e de ARGENfEC, j<i mencionadas). 

Nao foram feitas modificay5es na legislac;ao de transferencia de tecnologia. De fate, neste 

caso nao fosse necessaria para toma-to compativel com a politica econOmica vigente, j3. que o regime 

de transferencia tecnol6gica havia sido joi quase totalmente liberado em 1981. Foram tomadas 

algumas rnedidas para cornplementa.-lo, desregulando as operay6es entre a casa rnatriz e filiais locais 

de empresas transnacionais. 

Para D. Chudnovsky e A. LOpez, isto implica urna mudanc;a dentro da concepc;ao de laissez 

jaire: a convergencia entre a politica econOmica neoliberal eo hist6rico laissezfaire tecnol6gico29 

"Mesmo praticado durante quase toda a hist6ria do pais, o laissezfaire em materia 

tecnol6gica da atual administra~o encontraria seus fundamentos na teoria econOmica 

ortodoxa -que, com escassas excey5es, considera a tecnologia como uma variavel ex6gena

e, sobretudo, nas recomenday5es de politica do chamado Consenso de Washington, que 

priorizam a liberalizayio comercial e a promoyiio do investimento estrangeiro direto [lED] 

como instrumentos blisicos para promover a moderniza.c;ao tecnol6gica. 

A abertura da economia as iroporl:.ai;Oes estimularia uma melhora na eficiencia atraves 

da maier concorrencia no mercado local; ao mesmo tempo facilitaria o acesso as miquinas 

e equiparnentos de Ultima gerac;ao. Par sua vez, a liberalizayiio do regime de lED promoveria 

a difusao e incorporac;§.o de conhecimentos tf:cnicos e gerenciais dos investidores 

estrangeiros. Assim, a desregulac;ao dos acordos de transferencia de tecnologia seria outro 

estirnulo ao processo de modernizac;ao." (Chudnovsky e L6pez, 1996:34). 

5.2.1.5.2. 1994-1995: o SNI como politica setorial 

A partir de 1994, comec;a a se perceber uma intensificayao nas atividades de PCT, que se 

2 ~o final de 1990 chegou-se a apresentar poSSlbilidade de privatizar o CONICET, no marco do espirito 

privat:Vante de empresas pU.blicas deficitarias. 0 projeto de converte-lo em uma sociedade anOnima com o prop6sito 

de atrair capital privado foi derrubado pela comunidade cientifica (Ferru\ndez Polcuch, 1993). 
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acentuou paulatinamente nos anos seguintes, motorizada pela atluencia de recursos do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento eo Banco Mundial com contrapartida do estado argentino30
. 

Em 1994, implementouMse 0 Programa de Incentives a Pesquisa Docente nas universidades. 

Trata-se de uma iniciativa da Secretaria de Assuntos Universitarios do :Minist6rio de Educa~iio, que 

contou com recursos previstos pelo Banco Mundial (com contraparte local). Desde seu inicio, 

ocasionou mUltiplas polemicas na comunidade universitaria. A implementa~iio do programa teve urn 

forte impacto sobre os indicadores de C&T. Por urn lado, sobre o pessoal, j<i que em 1994 

ingressaram a este sistema 11.199 docentes-pesquisadores e em 1996 o nUmero cresceu para 18.887 

(como ja foi apresenta.do no ponte 3.4.3.2.2.). Por outro lado, implicou uma mudanya na participaylio 

da pesquisa universitaria no on;amento de C&T (mais informayao sobre este aspecto particular no 

ponto 5.3.3.) 

Em 1994, criou-se, por outro lado, o Sistema Nacional de Normas, Qualidade e Certifica~iio. 

Este sistema funciona como a instfulcia de coordenay!o -inexistente ate este memento- entre os 

distintos entes vinculados com a questiio da qualidade e de promoc;:ao do conceito e as t6cnicas de 

qualidade -por exemplo, de certifica9iies ISO 9000. 

Comeyou a implementayao de urn sistema de fortalecimento das estruturas de apoio as 

P&:MEs, que oferecia serviyos de extensiio industrial a partir das estruturas do INTI -atraves do 

Centro de Informayiio e Estatistica Industrial (CIEI)- e do INT A -via seu programa de Mudanc;:a 

Rural-. A durayiio do programa se estimava em 18 meses e participariam 500 finnas, em urn 

mecanisme de "autodiagn6stico assistido", que realizariam os pr6prios empresarios com assistencia 

de consultores do programa, especialmente projetado para detectar as falencias de cada urna das areas 

das empresas. Em 1995 foi implementado urn primeiro degrau, com a intervenyiio de ISO firmas. 

Outra iniciativa neste ano foi o Programa de desenvolvirnento de fomecedores, cujo objetivo 

foi desenvolver -no setor das P&MEs industriais- fomecedores confi<iveis e eficientes, trabalhando 

sabre as grandes empresas, em urna estrat6gia de incentive da modernizayao integral de cadeias 

30
0 estudo da atividade do Banco lnteramericano de Desenvolvimento e Banco Mundial, e, mais em geral, 

a repercussao da :inteJven(j3o das agencias internacionais sabre a PCT explicita argentina excede o alcance da presente 

tese. Aiem deste esclarecimento, e necess<irio pontualizar que a literatura disponivel sobre o tema e escassa. Apenas 

se encontram alguns an3Iise da infltrencia do Banco Mundial sobre politica educativa em geral, e comentlrios isolados 

realizados em algumas aruilises da evolu~o do complexo de c&T local. 
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produtivas. Urn grupo de firmas grandes (dos setores automobilistico, agroalimentar, textil e 

sidenlrgico) atuariam como promotoras do programa e selecionando urn conjunto de fomecedores, 

que poderiam ter acesso a creditos e assessoria U:cnica. Esperava-se que os fomecedores 

selecionados atuassem na gesta~ao de uma rede de difusao da tecnologia incorporada ao resto da 

trarna das P&MEs. 0 programa foi concebido em tres m6dulos: a) qualidade; b) desenho industrial; 

c) reconversao tecnol6gica, incluindo tecnologias brandas. 

0 programa trienal de apoio e fomento as P&1vffis destinava-se a melhorar as condi~Oes de 

acesso ao cr6dito, mediante urn regime de equaliza~ao de taxas de juros para o capital de trabalho, 

aquisi91io de hens de capital e modemiza~o tecnol6gica. 0 estado se responsabilizava por 4% da 

taxa de juros que devem pagar as P&:MEs par cr6ditos cujas quotas se distribuiriam por licitat:;ao 

entre as entidades financeiras; estas decidem em ±i..mtj:ao da menor taxa oferecida. A situayao em 1995 

das linhas para moderniza9ao tecnol6gica nao era precisamente dinamica. 

"De acordo com a info~ disponivel, nos chamados a licita~o de recursos destinados 

a linha de modemiza~o tecnoiOgica nio havia se apresentado nenhum interessado. Isto 
se compreende na medida em que a iniciativa esta. em maos das entidades financeiras privadas, 

que sao as que administram 0 destine dos recursos designados. 0 fato e que nio existe uma 

adequada capacidade de avaliaya.o do risco tecnol6gico nestas entidades, pelo qual sao 

resistentes a emprestar dinheiro com esses fins. 0 fracasso desta linha contrasta com o fato 

de que aquelas destinadas a bens de capital e capital de trabalho foram relativamente hem 

sucedidas, ao menos em termos dos recursos designados.(Chudnovsky e LOpez, 1996:57-8) 

F oi concebido tamb6rn um programa de gerayao e fomento de P6los Produtivos, destinado 

a identificar regi5es, zonas ou setores onde existissem possibilidades de implementar ay6es de 

reconversao produtiva. Consistia na organizayao de negocia¢es com representantes dos setores 

escolhidos e acordos que implicavam em compromissos dos distintos agentes envolvidos ( empresas, 

provincias, municipio, bancos) em busca de melhorar a performance exportadora atraves de 

reequipamento produtivo, capacitayao do trabalho, gerencial e comercial, melhorias em desenho, 

qualidade e produtividade, etc. 0 INTI funciona como assessor em processes de reconversao 

tecnol6gica, novas tecnologias, tecnologias brandas e tipificayiio e aprimoramento dos bens 

produzi.dos, e a Secretaria de IndUstria oferece apoio financeiro atraves dos diversos programas de 

cr6ditos para P&MEs. Em 1995 estavam em andamento ou haviam sido assinados 15 acordos sob 

este programa (com empresas de m6veis, conserva de fiutas, rnil.quinas agricola e bens de capital). 
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Surgirarn, entao, diversos programas destinados a financiar a mode~ao tecno16gica do 

parque produtivo domestico. Em geral tratavam-se de fimdos reembolsclveis, a taxa de juros pr6ximas 

as de mercado, com fortes exigencias em garantias, baseadas no principia de custo compartilhado e 

sujeitas a aprovayao de avaliayOes tecruco-econ6micas. Aiem disso, contemplavam a participac;ao dos 

tecnicos e pesquisadores intervinientes nos projetos nos eventuais resultados positives a obter. 

Em 1995, em uma analise sabre o estado deimplementa¢0 daLei No.23.877 D. Chudnovsky 

e A LOpez (1996:54-6) ressaltavam estes pontes criticos: 

- os recursos designados ao Fundo de Incentive e F omenta da Inovac;ao T ecnol6gica eram enviados 

com atraso e grandes reduc;6es. 

- estas irregularidades na emissao dos recursos debilitam as possibilidades de sucesso dos projetos 

e da lei em seu conjunto. 

- a opiniao generalizada dos especialistas consultados e que a administrac;ao dos recursos 

correspondentes its provincias e, no melhor dos cases, heterogenea31
. Em varias jurisdic;5es os 

recursos se destinam a diferentes finalidades das previstas expressamente na lei. 

- a escassez de recursos deixou carla provincia, consequentemente, com recursos insuficientes. Neste 

caso cria-se a "o pior dos mundos", jfl. que a firma nao resolve seu problema tecno16gico e, ainda, 

toma-se endividada por uma soma que, provavelmente, nao pode quitar. Ja houve casos de finnas 

que, ap6s obter os recursos, declararam falencia. 

Ao analisar os 140 projetos aprovados sob a egide da lei nesse memento, os autores 

concluiram: 

- nao hfl. urn perfil setorial clara; 

-do ponto de vista do tamanho, predominam claramente as P&MEs; 

- o nUmero de projetos apresentados anualmente para solicitar recursos e baixo, o que di.ficulta a 

introduc;io de criterios de seletividade; 

- os projetos geralmente se encontravam mal apresentados; 

- tratava-se de projetos de baixo risco tecnol6gico, em geral consistentes em melhorias sabre 

processes e produtos jci existentes. 

Finalmente, para explicar o baixo interesse das empresas, e em particular das P&MEs pelos 

creditos, afirmaram: 

- o mecanisme de obtenyao dos recursos 6 dificil, como consequencia de urn desenho legal destinado 

a introduzir a m3xima. seguranc;a juridica e econOmica na avaliac;ao dos projetos; 

31Fontes provinciais, pon!m., afirmam que, em geral, a a.dministrayiio dos recursos provinciais cumpre com 
os requisitos estipulados. Desta posiyiio, argumenta-se que a divisao entre provincias com administracio regular ou 
irregular dos recursos nao passa pelo eixo do tamanho de sen setor produtivo, j<i que seriam a Provincia de Buenos 
Aires e a Capital Federal as que mais tardaram utilizar os mecanismos de incentivo estabelecidos. 
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- o sistema de informa~ao e inadequado; na lei ni'io estao previstos recursos para tarefas de difusao, 

o diminui a eficicSncia; 

- os lucros obtidos sao baixos e as condi~Oes de :financiamento nao sao tao atrativas para compensar 

os requisites exigidos para concessao do empr6stimo. 

Estas explica~Oes os levaram a concluir que; 

" ... as firmas pequenas niio recorrem ao recurso por falta de informa~ao, dificuldades para 

cumprir com os requisites e/ou excessive custo, embora as grandes niio o f~am porque 

podem conseguir recursos de maneira mais simples e a urn custo niio necessariamente 

superior." (Chudnovsky e Lopez, 1996:56). 

Por outre lado, urn Programa de Modernizayio TecnolOgica foi ativado. Contava inicialmente 

com 190 milh6es de d6Iares, financiados com urn cr6dito do BID (95 milh5es de d6lares) e urn.a 

contrapartida local conced.ida pelo estado e pelo setor privado (76 e 19 milh5es de d6lares 

respectivamente); e compreendia, em 1995, os seguintes subprogramas: 

-0 Fundo Tecnol6gico Argentino (FONTAR) -dependente na 6poca da Secretaria de Programayiio 

EconOmica- para promover a modernizac;:iio tecnol6gica das empresas locais e a apoiar projetos de 

instituiy5es pUblicas que prestem serviyos tecnol6gicos ao setor produtivo. 0 montante disponivel 

previsto para os quatro primeiros anos era de 80 milhOes de dOlares, estimando-se que se financiariam 

uns 250 projetos. Os projetos que consistiam meramente na incorporayiio de equipamentos ou infra

estrutura estavam explicitamente excluidos do programa. Previa-se a reutilizayao dos recursos 

recuperados para a concessao de novos :financiamentos. 

- 0 Subprograma lnovayllo Tecnol6gica SECyT -CONICET (de aproximadamente U$S 86 milh5es), 

tinha como objetivo explicito vincular os centres de pesquisa com as empresas produtivas e financiar 

projetos de desenvolvimento cienti:fico e tecnol6gico apresentados por instituiy6es pllblicas do setor. 

Compreendia duas formas de distribui~ao de recursos: a) subvenyio, com retorno em caso de exito, 

a projetos de inovac;;ao tecno16gica efetuados por Unidades de Vinculaya:o com aval empresiuio 

(projetos de~ tecnol6gica, PVT); b) subsidio a prqjetos de P&D (PID) a cargo de institutes 

do CONICET, com transferencia imediata de resultados ao setor produtivo e avaliac;;ao econOmica 

positiva. 0 quadro da primeira convocat6ria parece ser urn forte indicador da dinfunica s6cio-t6cnica 

local 

"Recentemente se realizou a primeira convocat6ria de projetos dentro deste programa, 

estando em andamento o processo de a~ao. 0 contraste entre ambas linhas niio pOde ser 

516 



mais notavel: em bora para os PID tenham sido registrados cerca de 500 apresenta~Oes 
-mostra da notavel demanda pur recursos que existe nas institui~Oes de C&T-, para us 

PVT apenas foram 7 projetos. As consideracOes antes anotadas para o caso do FONT AR 
podem explicar, ao menos em parte, o relativo fracasso na convocat6ria dos PVT." 
(Chudnovsky e Lopez, 1996:7). 

- 0 Fundo de risco compartido e urn programa destinado a dar apoio financeiro para as atividades 

de P&D, transfer&lcia de tecnologia e assistencia tecnica requisitadas par empresas, 

preferencialmente P&:tv!Es, realizadas por institutes ou grupos de pesquisa do CONICET -ou 

juridicamente relacionados com ele. T ais atividades deveriam ser administradas pelas Unidades de 

Vincula<;ao. Sua primeira convocat6ria, realizada em 1994, parece urn indicador do nivel alcancado 

pela vincula¢0 entre tmidades de pesquisa e tmidades produtivas: nao se apresentou nenhum projeto. 

Em 1995, a Secretaria de Ciencia e Tecnologia mudou mais uma vez de funbito de 

depend&x:ia, voltando a estar sob a 6rbita do Ministerio de Cultura e Educayao. No marco de uma 

transformacao denorninada "Segunda Reforma do Estado", e como parte da reestruturacao do 

Ministerio de Cultura e Edu"""'o (por Decreto 1274 de 12 de novembro de 1996) foi aprovada uma 

nova estrutura da SECyT. 

Em 1995 entrou em vig&.cia uma nova politica de patentes, atraves da aprovaci'io da lei No. 

23.481, de 20 de setembro e sua corretiva, Lei No. 24.572, sendo regulamentada pelo decreta 590 

de 20 de outubro desse mesmo ano. Ate esse momenta, a tramitac!o de patentes havia sido regida 

segundo a Lei No. 111 de 1864. A mudanya de legislacio respondeu, fundamentalmente, a intenyao 

governam.ental de alinhar o aspecto juridico argentino com as exigencias postuladas nos acordos da 

rodada Uruguai do GATT. Esta alteraya:o foi resultado de urn Iongo processo de debate32
, com uma 

intensa atividade de lobbying por parte das associacOes que rellnem, a nivel local, laborat6rios 

fannaceuticos nacionais e estrangeiros. Para os criticos, esta modificacao tendeu a privilegiar os 

direitos das patentes estrangeiras sobre as nacionais33
. 

Embora escape ao periodo compreendido por esta tese, e interessante para a aruilise observar 

32 Ao momento de se aprovar a nova legisla~o encontravam-se acumulados cerca de 50 projetos de lei 

diferentes, que respondiam a um amplo espectro de orienta¢es. 

33 A versao finalmente aprovada foi wna das mais liberais, mesmo assim, foram feitas objeyOes por parte dos 

laboratOries norte-americanos e correu-se o risco de veto presidencial. 
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os eventos posteriores a 1995. 

No final 1996, a partir da SECyT, o governo criou o Gabinete Cientifico Tecno16gico 

(GACTEC), sob Chefia do Gahinete de Ministros. Seria presidido pelo Chefe de Gabinete e integrado 

pelos Ministros de Cultura e Educayiio; de Economia e Obras e Serviyos PUblicos; de SaUde e Ayio 

Social; de Relay5es Exteriores e de Defesa, e pelas Secretarias de Recursos Naturais e Ambiente 

Humano; de Controle Estrategico da Chefia de Gabinete de Ministros e de Ciencia e T ecnologia do 

Ministerio de Cultura e Educa9a.o. Sua missao explicita era definir as prioridades nacionais para o 

setor e a distribui9iio de recursos cedidos aos distintos organismos do setor na ordem nacional. 

Em outubro de 1997, acompanhando ao projeto de Lei de Oryamento Nacional para 1998, 

o GACTEC apresentou urn projeto de Plano Nacional Plurianual de Ciencia e Tecnologia. 0 Plano 

Plurianual foi concebido, segundo se declara em sua apresentayao (GACTEC, 1997), pela Secretaria 

de Ciencia e T ecnologi.a, e recebeu apoio de outros Mnisterios e Secretarias de Estado, dos govemos 

provincials, de diversas institui~Oes pU.blicas e privadas e de especialistas na materia. :E interessante 

observar os tennos em que se explicitaram os objetivos do Plano: 

11 0 desenvolvimento e fortalecimento do Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia e 

Inov3\'io (adiante o SISTEMA NACIONAL DE INOV A(:AO) e o objetivo central do 

Plano Plurianual de Ciencia e Tecnologia (adiante o Plano). Dessa forma, contribui-se ao 

alcance dos seguintes objetivos estrat6gicos que orientam as politicas do Govemo Nacional: 
0 desenvolvimento sOcio econOmico sustent8vel do pais. A inse~io competitiva da 

Argentina na economia m.undial. A constru~ de urn Estado moderno e eficiente. A reduyio 
substancial dos desequilibrios regionais. 0 bern estar e melhoria da qualidade de vida da 

popula~ao. 

Os objetivos particulares do Plano sao: 
Melhorar, aumentar e fazer mais eficiente o esfon;o nacional, tanto pUblico como privado, em 

Ciencia, Tecnologia e Inova.yao para nos aproximarmos a 1% do PBI no ano 2000. 

Conduzir o aumento do investimento pUblico e privado em Citncia, Tecnologia e 
Inova~io ilquelas atividades que tenham um maior impacto sOcio econOmico e que 
tendam a reduzir os desequih'brios regionais. Promover a pesquisa cienti:fica e tecno16gica 

com criterios de qualidade e pertinentia. Facilitar o desenvolvimento de atividades 
econ&micas, sociais e culturais intensivas no emprego de pessoal treinado nas distintas 

disciplinas cienti:ficas e tecnol6gicas. Assegurar a forma~io dos recursos humanos que 

requer o SISTEMA NAOONAL DE INOVA(:AO." (GACTEC, !997:se~iiol, p.2) 

Tres quest5es sao particulannente significativas neste discurso. Pela primeira vez na hist6ria da PCT 

argentina explicitou-se urn plano de C&T baseado no conceito de Sistema Nacional de Inova~o. Pela 
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primeira vez, tambern, foi explicitado urn objetivo vinculado aos recursos financeiros destinados a 

C&T: alcan!(M 1% do PBI no ano 2000. E tamb6m notflvel que no marco conceitual da politica 

econ6mica vigente foi utilizado o tenno 'desenvolvimento s6cio-econ6mico sustentAvel', o que seria 

indicative, em principia, de uma certa distfulcia te6rica entre o Minist6rio da Economia e o grupo que 

concebeu o Plano. 

Mas, talvez, o mais significative seja que a gestao de 1989, que rnodificou desde a moeda ate 

estrutura do estado, niio tenha apresentado ate o final de 1997 nenhum plano de C&T. Se existiam 

prioridades de mudanyas estruturais, evidentemente a PCT niio se encontrava dentro delas, durante 

este periodo. 

Tambem criou-se, em dezembro de 1996, a Agencia Nacional de Promoyiio Cientifica e 

Tecno16gica (ANPCYT) (Decreto No.1660/96), dependente da Secretaria de Ciencia e Tecnologia, 

argumentando-se para isso a "necessidade de gerar uma instituiyao exclusivamente dedicada ao 

incentivo nas atividades cientificas e tecnol6gicas" (GACTEC, 1997: 14 ), considerado inexistente ate 

esse memento, jci que o resto dos organismos inclui tarefas de execuyao de pesquisas. A agencia 

passou a coordenar as atividades do FONTAR eo FONC&T
34

• 

Recentemente, introdu.zi.u-se no oryamento de 1998 urn sistema de incentive fiscal a inovayao 

tecnol6gica. Para tanto, regulamentou-se o credit a fiscal (que j3 se encontrava no articulo 9 inciso 

B da Lei No. 23.877) -com urn atraso de 6 anos- fixando-se uma quota de 20 milhOes de pesos no 

Oryamento Nacional de 1998. Ate esse memento, nunca se havia implementado na Argentina urn 

regime de impastos explicitamente orientado a ativar a dinamica inovativa local (com exceyao da 

tentativa fracassada de 1973, previamente mencionada no ponto 5.2.1.2.2.). 0 regime inclui tanto as 

grandes e pequenas empresas nacionais como a filiais de firmas transnacionais que operam na 

Argentina para a realiza.yiio de atividades inovativas com seu prOprio pessoal qualificado ou em 

contrato com instituiycjes de pesquisa. 

0 alcance das atividades do FONTAR e, ao menos pelo memento, restrito. Informay5es 

3 ~o novo organograma se especi:ficam e coordenaro as fun~;Oes destas duas iniciativas pre-existentes. 0 

FONC&T subvenciona projetos de pesquisa e atividades cujos resultados sao de dominio pUblico e/ou d!o Iugar a 

tecnologias pr6-competi.tivas. 0 FONT AR :financia projetos de inov~o e moderniza~ tecnol6gica cujos resultados 

siio apropri!iveis e que devem aumentar a competitividade das empresas produtoras de bens e servi!;()s. Portanto, o 

FONT AR incentiva a capaci~o tecnol6gica das P&MEs e o FONC&T contn"bui para a forma~ de recursos 

hnmanos para a pesquisa. 
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recentes (FONTAR., 1998) permitem observar o nUmero limitado de concess5es de recursos 

financeiros distribuidos (segundo linha de financiamento) desde sua criayao ate meados de 1998 -

ficando Ionge do montante de 80 m.ilh5es de d6lares e 250 projetos anunciados para os primeiros 

quatro anos de execuyao: 

- projetos de moder:niza¢o tecnol6gica: 38 projetos (desdejulho de 1995), por urn montante de U$S 

19.301.214; 

- projetos de servir;os tecnol6gicos: 22 projetos ( desde novembro de 1994 ), por urn mont ante de U$S 

12.524,548; 

- projetos de inovayao tecnol6gica (PIT): 22 projetos (desde novembro de 1994), por urn montante 

de U$S 6.374.176; 

PIT 1, empresas ou entidades pU:blicas e privadas: 18 projetos; 

PIT 2, micro, pequenas e medias empresas: 4 projetos 

subsidies para financiamento de projetos de desenvolvimento de neg6cios, de capacitayiio e 

retreinamento de recursos humanos, e de formulayiio de projetos de pesquisa e desenvolvimento, 

transmissiio ou assistencia t6cnica: 24 projetos (desde 1993), por urn montante de U$S 9.930.844. 

Significativamente, o Manual de Opera~oes do FONT AR (FONT AR, 1997), on de se 

detalham os procedimentos para a solicitude dos cr6ditos, recentemente foi publicado em outubro 

de 1997. 

A inclusao deste conjunto de medidas na presente analise obedece a uma linha argumentativa: 

a existencia destas iniciativas 'pioneiras' a partir de 1996 permite inferir sua ausencia anterior, ao 

menos durante o periodo 1990-1995. Isto indicaria, em principia, que a segunda abertura econ6mica 

prosseguiu sem que se previssem iniciativas que tivessem em considerayio uma ativayao da dinfunica 

inovativa local. Na racionalidade do Plano de Convertibilidade, o mercado aberto seria uma condiyio 

necessaria e suficiente para alcanyar a maier competitividade intemacional da produyao industrial, 

enunciada nos pianos oficiais durante este periodo. A politica econOmica nio incluiu -nem em sua 

implementay[o nem em sua concepyao- uma inst3ncia politica vinculada a dinamica inovativa, alem 

da prOpria abertura comercial Embora escape ao periodo analisado, e necessaria comentar que e no 

minima problemfltico definir o grau de vincula9ao da atual PCT com a politica econ6mica vigente. 

Alem cia apar&lcia din8mica -fruto cia multiplica¢o de iniciativas, o aumento dos recursos destinados 
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a atividades de P&D e a reorganizayao do aparato institucional- a PCT e apresentada como uma 

politica setorial limitada, atendida por um grupo de policy makers relativamente isolado e 

particularmente desvinculado do processo de tomada de decis5es da politica econOmica nacionaP5
. 

35Significativamente, tanto a iniciativa do Programa de Incentivos como as refonnas da Secretaria de C&T 
e, posterionnente, o Plano Nacional Plurianual de CiiiDcia e Tecnologia foram concebidos praticamente pelo mesmo 
grupo, en~ pelo Lie. Juan Carlos do Bello. Embora seja possivel registrar uma significativa ampliaCOO da rede 

de intera¢es do grupo inic:ial (na Secretaria de Assuntos Universitarios do Ministerio de Educay§.o) ate a atual gestao 
da SECyT, nao parece visivel uma maior interay§.o com os grupos chave do policy making econOmico. 

521 



5.3. Recursos destinados a atividades de C&T e P&D como indicadores de din3.mica sOcio

tfcnica 

5.3.1. Problemas relacionados como uso da informa~iio de recursos destinados a C&T e P&D 

como indicadores de dinimica s6cio-tecnica 

A primeira obsetvayao e quase uma obviedade: este tipo de informaya:o e inadequada para 

realizar dedw;6es diretas sobre a dinfunica inovativa. A vinculaya:o entre os recursos financeiros36 

postos em jogo e as inovay6es geradas na.o e direta. De fato, se o levantamento dos recursos 

financeiros tivesse sido realizado focalizando exclusivamente as 'atividades de P&D' poderia ser 

criado urn vinculo relativamente mais direto, mas, lamentavelmente, a maior quantidade de 

informaya:o disponivel aparece como 'atividades de C&T'. No entanto, e pertinente apresentar 

relayOes entre recursos financeiros e dinfunica inovativa em tennos sisternicos: ao apontar certas 

mudanyas na orientayao das politicas ou a priorizayao de programas e/ou instituiy6es enquanto atores 

integrados nas dinfunicas inovativas, ou em detalhe: atraves da atribuiyao de verbas especificamente 

orientadas em tal sentido. 

Se uma rela¢o mais direta pode ser estabelecida, sera entao, no plano das dinfunicas s6cio

t6cnicas. E, por diferentes motives, sua utilizayao neste plano ainda e problerruitica. 

Em principia, e urn tipo de infoiJI131(8..o que nao tern utilidade de forma isolada. Apenas 

ad quire certo valor analitico combinada com outro tipo de informay6es, por exemplo: pessoal, 

projetos, patentes, etc37
. Por outro lade, e inconveniente para realizar comparayOes -por exemplo, 

internacionais.. em termos absolutes. 

A estes problemas gerais, se somarn, no caso argentino em particular, dificuldades nas fontes. 

A informayao disponivel em fontes secundarias responde a diferentes crit6rios de levantamento. 

Diferenyas categoriais confundem-se ou :ficam indefinidas entre recursos destinados a C&T e P&D38
. 

~u-se a u.tilizayao do termo 'recursos financeiros destinados a' em vez de expressOes mais usuais com 

'gasto em' 'investimento em' afim de evitar as~ ideo16gicas que estas implicam (no sentido expresso em frases 

como: "a pesquisa cientifica nao e urn gasto mas e um investimento"). 

37
Nos pontos 3.4 e 3.5 do capitulo 3, foram feitas algumas aruilises sobre esses aspectos pontuais. Ao Iongo 

deste capitulo -e no capitulo 6- estao presentes algwnas relayOes entre estas diferentes informayfies. 

3 ~ alguns casos, foi impossivel discernir se a fonte :fazia referencia a c&.T ou P&D, ou se tratava de uma 

confusao conceitual. Nestas ocasiOes optou-se por conservar o sentido dado pelo autor, como custo de incorporar a 
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Nao se seguem, nos distintos levantamentos, crit6rios consistentes na considerayao de distintos 

aspectos or~amentarios de destine dos recursos (instala~5es, pessoal, bens de capital, varies, etc). 

Tudo isto e agravado pel a sucessao de diferentes unidades monetarias, oconida entre 1970-1995. 

lsto, somado as varia~6es inflaciomirias, torna dificil estabelecer alguma comparabilidade com as 

informay5es correspondentes aos distintos levantamentos. 

Mesmo a aruilise da serie de oryamentos e urn exercicio problemcitico. Niio apenas mudaram 

os crit6rios ao longo destes 25 anos, com tambem algumas das instituiy5es mudaram de denominayao, 

unidade de dependencia, forma de quantificar os gastos, e, finalmente, mas nao menos importante, 

estil. o fato de que a apariyao no oryamento aprovado niio irnplica sua execuyao posterior, nem no 

montante nem no destine referido no projeto de lei de oryamento. Nota-se, adern.ais, que parte do 

gasto atribuido a atividades de P&D se encontra parcialmente incluido em outras verbas (por 

exemplo, no caso das atividades das empresas pU.blicas 3 ~, e, inversamente, aparecem como gasto de 

C&T itens oryamentiuios destinados a outros fins. 

Decorre dai que foi preferivel restringir a arullise e as inferencias a poucas series, e, salvo em 

alguns casas, foram mantidas as quanti:ficay5es tal como foram geradas pelos autores das fontes 

secundarias40
. Disto deriva-se tamb6m que se tenha dado relevfulcia apenas il.s grandes diferenyas, em 

grandes valores agregados no oryamento, em detrimento da observayao detalhada. 

Poretn, considerou-se que, rnesrno com as di:ficuldades, a presenya de infonnayao quantitativa 

sabre recursos financeiros era necessaria numa abordagem como a implementada aqui. Por urn lado, 

porque e urn aspecto usualmente considerado em amllises sabre politicas de inovavao. Por outre, 

porque e possivel derivar desta informa.ya.o algumas caracteristicas do funcionamento das institui.;:6es 

orientadas a atividades de P&D e do processo de policy making local. E finalmente, porque se 

contradiy§.o derivada por ele. 

39Como e evidente nesta tentativa de calculo realizada por Katz e Bercovich "0 gasto em P+D pUblico e 

esf~ de p~ de conhecimentos chegou quase a u$s 380 milhoes em 1988. Chegamos a essa citra somando os 

u$s 330 milhOes contabilizados sob o capitulo correspondente do Or9amento Nacional mais u$s 50 milhOes gastos por 

empresas pUblicas descentralizada (a empresa nacional de petr6leo, YPF, apresenta o maior gasto ), nao inclufdas nesse 

capitulo. (Katz e Bercovich, 1993 : 466). 

40Com este prop6sito, foram diferenciadas em alguns quadros distintas series paralelas correspondentes a 

distintas fontes. 
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politica, em certo sentido, e distribui~ao de recursos escassos, a informayao quantitativa sabre 

recursos destinados a C&T era urn dado imprescindivel, complementar e em certos casas ilustrativo

da descriyao qualitativa do ponte anterior_ 

No ponte 5.3.2 sera analisada a infortna.yio vinculada aos recursos globais destinados a C&T 

e P&D, e no 5.3.3. sera observada sua distribui~ao entre as distintas institui~Oes do complexo de 

institui~Oes locais. 

5.3.2. Recursos destinados a atividades de C&T e P&D 

Urn dos indicadores mais usuais e a relaylio entre o montante total de recursos destinados a 

C&T/PIB. A partir de distintas fontes, foi possivel realizar a seguinte (re)construyao: 
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5.1. Recursos financeiros destinados a atividades de C&T 

em rela~ao ao Produto Interuo Bruto (1972-1995) 
(em pesos de 1995, relacao l_peso=1 d6lar} 

em rela io ao PIB ' ano ' 
fontesA fonte B 

1972 0,21 

1973 0,25 

1974 0,27 

19751 0,27 

1976 i 0,26 

1977' 0,29i, 
, 

1978 0,33 

1979 0,31 

1980 0,34 

1981 0,30 

1982 0,27 ' I 

1983 0,35 

1984 I 0,34 

1985 0,38 0,30 

1986 0,40 0,31' 

1987 !' 0,37 0,311 

1988 0,32! 

1989 ' 0,34; 

1990 0,33' 

1991 0,34, 

1992 1 0,36 

1993/ I 0,39 
' ! 

1994 i 0,40 

1995/ I 0,45 i 
, , 

Fontes A: penodo 72/79: o~amento rutclonal e Ministeno da Economia; 

periodo 80/87: Aspiazu e Bramuglia (1992) 

Fonte B: 1985-1995: SECyT (1997) 

Observa-se aqui urn aumento constante des recursos de C&T em relayao ao PIB. Por outre lado, e 

necessaria ter em conta que o PIB argentino teve urn crescimento descontinuo ( ver ponto 4. 4. ), com 

quedas em termos absolutes durante alguns pertodos. Apesar disso, este Ultimo nao impede a primeira 

afirmaya.o: os recursos destinados a C&T parecem aumentar relativamente de forma constante acima 

das varia_¢es da curva de referenda. A queda nos anos 1981 e 1982 e correlativa da crise posterior 

ao periodo da primeira abertura e a guerra de Malvinas. 0 aumento e constante durante toda_ a gestae 

de govern as democraticos, a partir de 1984, e se acentuou durante o periodo da segunda abertura. 
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Todos os autores que fizeram referencia ao tema (Mario Albomoz, Enrique Oteiza, Jorge 

Katz, Roberto Bisang,-Daniel Chudnovsky, apenas para mencionar alguns) concordam em dizer que 

esta relayao e baixa, comparada com its medias dos paises desenvolvidos (que apresentam urn piso 

de 2% na relayao C&T ou P&D/Pffi)41
. Em outras palavras, apesar do aumento, a relayao 

recursos/PIB argentina e muito baixa, em termos comparatives e inferior nao s6 em relayiio aos paises 

desenvolvidos, mas tambem a paises que no inicio dos anos sessenta apresentavam niveis de 

desenvolvimento inferiores ao argentino: 

"No case local, em 1994, o PIB chegou a 270 bilh6es de pesos, como qual o gasto total em 

C&T representa 0.31%. [ ... ] ainda considerando uma possivel subestima~ao do gasto 

total em C& T para nosso pais, sua participa~io sobre o Pm tambem mostra nma 

rela~io muito inferior 3 daqueles paises de industrializa~ii.o tardia como CoRia e 

Taiwan e inclusive Brasil[ ... ] 

Pede se concluir que tanto a participayao modesta do setor C&T no gasto pUblico, como o 

baixo per£1 em C&T do setor privado em nossa sociedade, dao como resultado urn esforfO 

em atividades cientificas e tecnoiOgicas claramente insuficiente em compara~io com os 

registros observados em outros paises de industrializa~io avanfada ou tardia." (Bisang 

eta!, 1995:17-8) 

Outro indicador usual e o de participar;ao do financiamento das atividades de P&D no 

oryamento nacional. Lamentavelmente, nao foi possivel reconstruir uma serie tonga para a relas:ao 

entre recursos e oryamento nacional. A informar;iio disponivel apenas possibilitou a construr;ao do 

quadro 5 .2.: 

41
Mesmo em docum.entos oficiais se consideram escassos os recursos destinados a C&T. Por exemplo, no 

Plano Nacional Plurianual de C&T se assinaJa: "o investimento total neste ano [1995] representou entiio 0,45% do Pffi, 

muito abaixo do qne realizam os paises industrializados e Coreia e inclusive inferior ao investimento respective de 

Brasil e Chile" (GACTEC, 1997;11). 
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5.2. Recursos financeiros destinados a atividades de P&D 
em rela~ao ao or~amento total (1972-1985) 

(em porcenta_gem) 

ano %orcam. diven!Cncia . 

1972 1,85 

1973 1,83 

1974 1,62 

1975 1,34 

1976 1,541 i 

1977 2,24 I 

1978 2,33 ' 
' 

19791 1,81 
' 1980 2,42 1,951 

1981 2,60 1,88 

1982 2,87 

19831 2 31, 
' 

2,041 1984 

19851 1 83 ! 
, . 

Fonte 1972/1979: o~amento Il3Cl.onal e Ministeno de Economia; 

Fonte 80/85: Aspiazu e Bramuglia (1992). 

As variay5es, neste case, sao maiores, e, em certo sentido, paradoxais. Por urn lado, aparece uma 

diminuiyao da participayao des recursos destinados a P&D no oryamento durante a Ultima fase do 

periodo substitutivo42. Per outre, urn aumento durante a crise posterior a primeira abertura (onde se 

alcanyariam os picos do periodo considerado ). 0 paradoxa parece explicavel, a primeira vista, pela 

repercussao da instabilidade monetaria sabre os calculos a Iongo prazo, e, talvez, os efeitos da 

aplica~o de diferentes criterios de desindex~ao no caso da divergencia entre fontes. 

Mas, observado a distancia e tirando os picas, a participa~o dos recursos destinados a P&D 

parece oscilar ao redor de 2%, conformando uma curva relativamente estclvel. E, talvez, seja assim: 

enquanto os recursos destinados a C&T em geral aumentaram, os recursos destinados a P&D 

puderam :ficar estagnados. 

De todo modo, as divergencias entre os dais quadros -aumento constante de recursos de C&T 

42E interessante a observa~ao de E. Adler: " ... entre 1961 e 1966 a participay§.o de P&D no Pm flutua entre 

0,31% e 0,33%. Apenas pequenas :fra¢es do gasto em P&D foram para o setor industrial, e estas decrescem no tempo" 

(Adler, 1987:107). Lament:ave1ment a expl~ desta incOgnita escapa ao alcance desta investiga~o. Mas nao deixa 

de chamar a atenyao a tendencia assinalada a queda dos recursos destinados a P&D industrial durante esta fase do 

periodo substitutivo. 
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sabre PIB, estabilidade dos recursos de P&D em relayao ao oryamento total- mostram, 

principalmente, a escassa confiabilidade da informayao disponivel. A questao aparece em outras 

fontes Por exemplo, em urn trabalho de E. Oteiza (1992:227-8), aparecem os dados que se sintetizam 

no quadro 5.3 .. 

5.3. Recursos financeiros destinados a atividades de P&D 

em rela(:io ao or(:amento total e ao Pm (1980-1985) 
( ) em porcentagem 

ano %orcamento %PIB 

1980 2,42 0,34 

1981 2,60 0 30 

1982 2,87 0,27 

1983 2,31 0,35 

1984 2,04 0,34 

19851 I 83 0 38 

Fuente: Ote1za (1992: 227-8). 

A informayao de D. Chudnovsky e de A. L6pez e coincidente: 

"Historicamente, o gasto pUblico em P+D alcan~ou no maximo 0,3% do Pm, e disto, 
apenas wna pequena fra.cao esteve destinada ao setor industrial e a atividades tecnol6gicas." 
(Chudnovsky e Lopez, 1996:37). 

Lamentavelmente, nos levantamentos dos RRACYT (1983 e 1988) nao se constam montantes 

oryarnentarios, para utiliza-los como meio de comparay[o. Tomando ern consideraya:o aspectos tais 

como variayao na quantidade de pesquisadores ou de projetos (considerados no ponto 3.4.3.2.), o 

aumento de pessoal parece estar relacionado ao aumento de recursos do primeiro quadro, ainda que, 

por outro lado, a curva de aumento de pessoal seja rnais aguda que a de recursos43
. 

Os ciilculos gerados pela Secretaria de Ciencia e TOcnica da Nayiio para o periodo 1985-1996 

correspondem a percepyio do aumento constante dos recursos destinados a C&T· 

430 que avaliaria a situa!;ao de queda de receitas cia comunidade cientifica local. A este respeito, ver 

Bramuglia (1992). 
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5.4. Recursos financeiros destinados a atividades de C&T (1985 a 1996) 

e aumento em rela~o ao ano anterior 
(em d m) milhOes e pesos constantes de 1996 e porcenta e 

aumentoem 

gastos em rela~ao ao 

ano C&T ano anterior 

1985 576 

1986 638 10,8 

1987 660 3.4 

1988 661 o.o 
1989 6lli -7.6 

1990 647 6,0 

1991 748 15,6 

1992 855! 14,3 
' 

1993 1016 18,8 

1994 1125 10,8 

1995 1253 11,4 

1996 i 1353 i 80 

Fonte. SECyT (1997). 

*anos 1985 a 1992 - estimativa; anos 1993 a 1996: levantamento de entidades que realizam atividades de C&T. 

Em termos absolutes, registrou-se urn aumento constante dos recursos em rela~ao ao ano anterior 

(com a imica exce~ao de 1989, anode crise hiperinflaciomlria e troca presidencial prematura), 

mesmo, segundo esta informa~ao, com algumas diferenQas de tendencia. Enquanto o subperiodo 

1985-1989 -correspondente a administrayio do radicalismo- estaria caracterizado por uma relativa 

estabilidade, a partir de 1990 -com a gestae Menem- teve inicio uma curva agressiva, que levou a 

uma duplicafY3.0 dos recursos de C&T em urn periodo de seis anos. 

Em linhas gerais, D. Chudnovsky e A LOpez concordam quanto a tendfulcia de aumento 

durante os anos 90: 

" ... entre 1990 e 1994 aumentaram os recursos designados a [atividades de C&T] no 
oryamento pliblico nacional, que subiram em 1994 a mais de u$s 600 milhoes" (Chudnovsky 

e Lopez, 1996:35). 

Cabe notar, no entanto, algumas diferen~s significativas em relafYao a informafYao oficial: 

"A partir de 1991 se observa uma gradual recupera~iio do or~amento para C&T. Em 

comparafY3.o com 1990, em 1994 os recursos sao entre 21 e 44% superiores -segundo a 

metodologia escolhida para a atualiza~io-, cabe explicar ainda que, em parte, este 

aumento se deve 8 incorpora~o explicita dentro da fioalidade de C&T de gastos, e 

inclusive institui~Oes inteiras que antes figuravam em outros setores (Chudnovsky e 
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LOpez, 1995). Em rela~io ao Pm, o gasto em C&T do setor pUblico caiu para algo 

menos que 0,2% entre 1992 e 1994 . 

. [ ... ] Quanto ao gasto total em C&T, o Ultimo 1evantamento disponive1 (SECyT, 1995) indica 

que em 1994 havia sido prOximo a u$s 870 milh6es. As empresas privadas contribuiram com 

11% desse montante. Em rela~io ao Pm, o gasto total em C&T ficou urn pouco acima 

de 0,3%'' (Chudnovsky e Lopez, 1996:47-8). 

Em sintese: 

- a proporQ3.o do aumento explicitado depende do metoda de atualizaQ3.o; 

- parte do aumento se explica pela incorpora~ de segmentos e instituiy6es antes nao contabilizadas 

como de C&T; 

- na rela~o recursos de C&T/PIB, seus calculos diferem dos da SECyT, designados anteriormente 

no quadro 5.1. 

Os fundos destinados a atividades de C&T provem de distintas fontes. Esta diversidade 

tambem constitui uma dificuldade a hora de quantificar as recursos. 

"A origem dos fundos do sistema tern distintas vertentes: os orQamentos nacionais, os 

orQamentos provincials, as receitas prOprios de algumas instituiQOes como fruto de sua 

vinculayiio com o meio e, par Ultimo, o gasto efetuado pelo setor privado. 

Uma nipida revisiio do panorama global indica que a maior parte das receitas vern do setor 

pUblico nacional, apesar de que algumas das fontes restantes possa ser significativa para 

entidades e/ou projetos especi:ficos. [ ... ] outra via de recursos sao os orQ3111entos provinciais. 

Apesar de niio haver informayiio exata sabre sua magnitude e evoluyiio, uma estimativa sabre 

os primeiros anos da ctecada de 90 indicava urn total de aproximadamente 70 milh6es de 

d61ares" (Bisang, 1995:44-5). 

Se e dificil definir uma s6rie histOrica da quantidade de recursos financeiros pUblicos destinados a 

C&T e P&D, e ainda mais dificil quando se trata de indicar o gasto privado. 

Historicamente, considerou-se que o suporte privado alcanQava valores vari<lveis entre 7 e 

10% do total de recursos destinados a C&T" (Matera, 1992; UNESCO, 1990; Katz e Bercovich, 

1993; Oteiza, 1992, entre outros). Porem, tratam-se apenas de estimativas com pouco respaldo 

empirico: 

u .niio e demais afirmar que as bases estatisticas para estas estimativas sao parciais e, 0 que 

44''Diversas estimativas parciais convergem quanta participa9<)o [privada] nio e relevante jA que fica em tomo 

de 10%. See assim, a Argentina gasta aproximadamente entre 780 e 800 milhOes de d6lares anuais, o que representa 

quase 0,3% do Pffi" (Bisang, 1995:45). 
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e pier, tern, no melhor dos casas, mais de cinco anos de atraso." (Bisang et ai, 1995: 15). 

R. Bisang propOs uma nova estimativa, atualizando alguns critCrios para situa¢o dos anos 90: 

"A fim de obter uma estimativa do gas to total em C&T na Argentina para 1994, deve se 

considerar, em primeiro lugar, urn componente de 657 milhOes de pesos de orc;amento pUblico 

central, mais uns 80 milhOes, provenientes dos orc;amentos provinciais; e depois, 737 milhOes 

destinados pelo setor pUblico deve se adicionar uma estimativa de 100 milhOes 

provenientes do gasto em C&T efetuado pelo setor privado (sobre a base de considerar 

urn suporte privado da ordem de 15% do gasto pUblico na area), para finalmente fazer 

uma soma aproximada de 852 milh5es de pesos" (Bisang et al, 1995:16). 

Sua estimativa surge de considerar algumas atividades que implicam, pelo menos teoricamente, algum 

tipo de atividade de P&D e de uma especulac;iio sabre porcentagens dos niveis de faturamento de 

firmas 'intensivas em ciencia' ou em escala. 

" ... por exemplo, no set or agropecutuio se verifica a presenc;a de vanas dezenas de 

incubadoras de sementes, com dotac;Oes relevantes e est3.veis de pessoal dedicadas a estas 

atividades. Tambem no setor agropecuario, instituiy5es privadas como os grupos AACREA 

denotam certa relevfulcia e permanencia temporal na atividade. Nos servic;os, algumas 

empresas recentemente privatizadas tambCm parecem estar efetuando esforc;os tecnol6gicos 

de certa importa.ncia wseja por tSwlos herdado ou por desenvolvimento posterior. 0 panorama 

no setor manufatureiro apresenta alguns sinais de certo dinamismo neste terrene, apesar da 

ausencia de dados gl.obais e a instabilidade do setor nao darem informac;6es precisas, 

permitindo somente uma aproximac;io sustentada em obseiVac;Oes pontuais. [Por exemplo, 

estimativas de especialistas no setor farmaceutico indicam urn gasto da ordem de 2% sabre 

as vendas para as cinquenta empresas mais dinamicas. Estima-se urn faturamento da ordem 

de 1,2 bilh5es para este subconjunto de :firmas, somente neste setor o gasto chegaria a 25 

milh5es de d6lares. Alga similar ocorre com as firmas siderllrgicas, especialmente no caso do 

grupo Techint. Este conglomerado de finnas tern urn centro especi:fico para estas atividades 

-FUDETEC- cujo orl"'ffientO anual superaos 3 milh5es de d6lares.] [ ... ] Outras experiencias 
que parecem ter certo dinamismo estao no setor automobilistico e, em menor medida, na 

petroquimica e no papel] Neste sentido e possivel aceitar a premissa que a participa.,:io 

privada no gasto total de C&T se aproxime de 15w20°/o. Feitas estas observa.,:Oes, se 

considerar3. uma hipOtese conservadora, estimando um gasto privado de 110 milhiies 

de dolares anuais" (Bisang et al, 1995:16). 

Estimativas recentes realizadas pela SECyT elevam ainda mais o nivel de participac;ao do setor 

privado na financiamento das atividades de C&T: 
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5.5. Recursos financeiros destinados a atividades de C&T (1985-1995) 
(em "lh d d 996 1 d'l m) nu Oes e pesos constantes e 1 , I peso= l o ar e porcenta e 

I % gasto 
empresas 

ano easto total empresas sobre o total 

1985 575,8. 92,1 16,0 

1986 638,1 95,7 15,0 

1987 660,2 105,4 16,0 

1988 660,6 116,0 17,6 

' 1989 610,7 llO,O 18,0 

1990 647,1 139,9 21,6 

1991 747,9 140,0. 18,7 

1992 854,8 171,1 i 20,0 

1993 1015,8 1 
213 6 i 21 0 

1994. 1125,0 293,7 i 26,1 

1995 1252,7 318,7; 25,4 

1996 1353,1 368,7 27,2 

Fonte. SECyT (1997) 

•anos 1985 a 1992- estimativa; anos 1993 a 1996: levantamento de entidades que realizam atividades de C&T [nota 

da SECyT]. 

Para o periodo 1993-1995, a SECyT apresenta as seguintes estimativas da distribuiyao dos recursos 

entre atores pU.bicos e privados 

5.6. Recursos destinados a C&T, por tipo de entidade de execu~;fio (1993 a 1995) 
(em d6lares e participacao percentual) 

entidade 1993 ! 1994 1995 1993 ! 1994 1995 

CONICET 203663257 ' 195592452 188879390 20,1 17,4 15 I 

Org. public 317379934 291997371 345949214 31,2 26,0 27,6 

Univ. estat. 233630060 296299193 348048775 23,0 26,3 27,8 

Univ. priv 26936747 21975985 22753383 2,7 20 1,8 

Empresas 213575854 293676471. 318721690 21,0 26,1 25,4 
' Asoc. S.F.L. 20549986 25394779 28395491 2,0 2,3 2,3 

total 1015735838 1124936251 I 1252747943 100,0 100,0 100,0 

em relaci.o al PIB I I I 0,391 0401 0,45 

Fonte. SECyT (1997) 

No entanto, e necessario ter em conta algumas quest6es acerca da forma em que se construiram estes 

dados (reiterando, em parte, a argumenta~o feita no ponto 3.4.3.2.2. Recursos hurnanos de C&T) 

Os dados sobre investimento em atividades de C&T do setor de 'empresas' foram gerados de 

distintas maneiras em diferentes levantamentos. Ate I 993, as quantidades eram calculadas mediante 
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uma proj er.;;ao de urn levantamento restrito a urn conjunto de firmas registradas no Ministerio de 

Economia, correspondente aos primeiros anos da d6cada de 70. 0 gasto das empresas estatais era 

considerado a parte. A partir de 1993 se "corrigiram" as quantidades em virtude dos resultados do 

Censo Produtivo realizado nesse mesmo ano. 

Mas isto nao significa urn avanyo na confi.abilidade dos dados. 0 censo mio realizou perguntas 

especificas, mas genericas (perguntou-se: a) Voce realiza atividades de inovayao e desenvolvimento? 

e b) se a resposta e afirmativa indique o gasto total anual para !993) A ambigiiidade da pergunta da 

Iugar a mUltiplas interpretay()es por parte do entrevistado. A infermay3.e sebre investimento em P&D, 

por outre lado, nao foi submetida a nenhum tipo de controle. 

Os dados se ajustam, a partir de 1993, sobre uma nova amostra de empresas que declaram 

realizar atividades de P&D, o que implica uma ampliayao da base quantitativa nao necessariamente 

mais confiavel para a realizayao de projey6es. 

Al6n disso a categoria 'empresas', utilizada em SECyT (1997), nao diferencia firmas privadas 

de empresas pUblicas. Mesmo que este criteria possa ser pnl.tico a partir das privatizay6es, nao se 

ajusta aos fates anteriores a implementaya.o desta politica 

Em sfntese, o aumento dos recursos privados em C&T do setor de 'empresas' poderia nao ser 

tao significative, par urn lado, porque a quantidade de recursos financeiros pode ter sido 

superestimada, e por outre, porque as quantidades calculadas nos levantamentos anteriores poderiam 

ter sido subestimadas. 

E. pessivel achar algumas explicayOes politico-ideol6gicas para ambas possiveis distory6es. 

Para a Ultima, parece necessaria considerar o fate de que as operay6es de RT e CNA intraplanta nao 

eram censideradas atividades de P&D nem por parte dos produtores nem por parte das instituiy6es 

do complex:o de C&T (como se afirma no ponte 3.2.4.). De fate, na maier parte das firmas em que 

se realizavam, nao existia uma unidade de P&D diferenciada. Para a primeira, a superestimaQao pode 

corresponder, em parte, a uma mudanya na percepyiio da inova~iio na gestio empresarial. Hoje e 

'born' e 'desejavel' ser "empresario inovador". Niio apenas grandes firmas mas tambem muitas P&MEs 

tendem a declarar a exist8ncia de unidades de P&D em sua organizayao intema45
• Alem disso, o 

45yer, por exemplo, o estudo realizado par A. Quintar (1991), onde mais da metade das P&MEs pesquisadas 
declarou ter unidade diferenciada de P&D. 
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aumento da participayao privada e urn argumento legitimador da PCT levada adiante durante o 

periodo da segunda abertura, em particular a partir de 1994. Em outras palavras, esta mudanya na 

dinfunica do investimento justificaria a mudanya de politica e, por acrescimo, replicaria possiveis 

objey5es em rela~o ao redirecionamento dos recursos e a implementayao dos novos mecanismos46
. 

Mesmo aceitando a validade da informayao oficial, a participayao do setor privado e 

significativamente baixa, tanto se comparada a registrada em paises desenvolvidos, quanta ao Brasil, 

como se deprende deste quadro extraido do Projeto de Plano Nacional Plurianual de Ciencia e 

Tecnologia 1998-2000 

5.7. Compara.;iio internacional dos recursos financeiros destinados a C&T 
(governamental e empresarial, em 1995)_ 

: total 2ovemos e outros (1) 
; 

emoresas 

pais ; milhOes U$S I %Pm milhOes uss %Pffi I milhOes USS %Pm 

E. Unidos 171000 i 2,40 62000 0,871 109000 1,53 

Japao 76004 i 2,78 22573 i 0,821 53431 1,96 

Alemanha 37149 i 2,48 14785 i 0,991 223631 1,49 

Franca 26721 i 2,38 11788! 1,osl 14933 1,33 

' 12200 i 0,721 Corc\ia 2,69 3282 8918 1,97 

ESllanha 4376 0,92 2464 0,521 1912 0,40 

Brasil 5957 0 89 4107 0,61! 1850 0,27 

Mexico 1130 0,32 1039 0,291 91 0,03 

Argentina (*) 1253 0,45 934 0,33! 319 0,12 

Chile 3981 0 78 310 o6oi 88 0,18 

Fonte: Gabmete C1enti:fico Tecnologtco (1997) com base em dados de OECD- STEPI- RIC&T e SECyT 
(1) inclui instituiC(ies sem fins lucrativos e ed.uca.cao superior privada 
(*) cifras ajustadas a partir de informa~ao de empresas que realizaram o Censo Nacional Econ6mico47 

Al6m disso, 6 no minimo problemoitico vincular urn aumento nos recursos privados com uma 

intensifica~ao da dinfunica inovativa, como parece se reconhecer neste paroigrafo do quadro de 

situayao contido no j8. citado Plano Nacional Plurianual de C&T 

"Uma questao importante, acima da magnitude do investimento respective, provem do fato 

de que os esfor~os do setor empresarial sio, em geral, de curto prazo, nio incluem 

4 ~iio se esta afirmando aqui, de modo algum, que os dados tenham sido 'falseados', ou que tenham sido 
utilizados procedimentos 'incorretos'. 0 centro desta argumenta¢o e, simplesmente, que a infonnacao apresentada e 
convergente com a racionalidade da PCT vigente. Entre as diversas fonnas de coletar infonna.y3o e ler os dados, foi 

escolhida a mais funcional a seus objetivos estrategicos. 

47 
As notas correspondem a versao original do docwnento. 
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atividades sistem3.ticas de pesquisa e desenvolvimento e n;io se vinculam is institui~Oes 

pUblicas de Citncia e Tecnologia nem se desenvolvem redes nas quais participem 

ativamente os fomecedores, usu3.rios e clientes. Por tanto, estao Ionge de ter a 

envergadura requerida para os desafios que sup5e a construyiio de uma sociedade baseada 
no conhecimento." (GACTEC, 1997: 13). 

I:tecentemente, no inicio de 1998, promoveu-se a realiza9W de urn levantamento em escala nacional 

sobre atividades inovativas nas empresas, cujos resultados ainda se encontram em elabora9iio. Por 

outre lado, formulou-se urn set de perguntas especificas sobre a tem<itica, a ser incorporado no 

prOximo Censo Nacional Econ6mico do Institute Nacional de Estatistica e Censo48
. De fato, esta 

incorporayao tardia na atividade censitaria constitui por si urn indicador da escassa relev§.ncia da 

questa:o 'inovayao' na agenda politica. 

Finalmente, ao cruzar a informayao oficial de recursos financeiros privados com a 

correspondente a pessoal de P&D e projetos de pesquisa do ponte 3.4 .3 .2., parece possivel observar 

que o setor privado local niio investe -ou investe muito pouco- em iniciativas estatais, restringindo 

seus investimentos em C&T a desenvolvimentos pr6prios. Mesmo em caso de urn aumento no 

investimento em pesquisa, este nao parece terse refletido em intera96es inter-institucionais mais 

intensas. 

5.3.3. Distribui(:io dos recursos destinados a atividades de C&T e P&D entre as diferentes 

institui~Oes locais 

A forma em que se distribuem os recursos financeiros do or9amento nacional pennite 

complementar as observayOes gerais do ponte anterior. Ate 1992, os itens do oryamento destinados 

a atividades cientificas e tecno16gicas se especificavam sob o nome de 'Finalidade 8'. A partir desse 

ano mudou a modalidade de especificayao e foram introduzidos novos criterios de discriminayiio do 

gasto publico. 

Esta mudanca nao parece ter tide maiores consequencias sobre a orienta9iio da PCT, nero 

sobre sua posi9iio na agenda politica govemamental. 

A informacio quantitativa disponivel padece dos mesmos problemas que as indicados no 

48Lamentavelmente, os resultados d.este levantamento nao estavam disponiveis no momenta de redaQi.iO do 

presente texto. 
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ponto anterior. De todo modo, isto implica aqui num inconveniente relativamente menor, dado que 

o mais significative para a analise e a distribui9ao relativa dos recursos em vez das quantidades 

absolutas ou das series hist6ricas individuais correspondentes a cada institui9ao. Por outro lado, foi 

mantido o criteria de observar fundamentalmente os 'grandes nfuneros', deixando de lado quest6es 

de detalhe que exigiriam informa96es mais precisas_ 

Como no ponto anterior, e dificil encontrar series longas que incluam o periodo 1970-1995 

nas fontes secundfuias levantadas. A constru9io mais aproximada e a apresentada no quadro seguinte, 

facilitada pelo Institute de Estudos Sociais da Ciencia e a Tecnologia da Universidade Nacional de 

Quilmes. 

536 



5.8. Or~amento de Ciencia e Tecnologia (Finalidade 8) por organismos (1972-1992) 
(em mil hares de pesos de dezembro de 1991) 

outras 

ano SECyT Conicet INTI CNEA INTA INIDEP UBA Univers. Defesa outros total I 

1972 23694 5923 11874 ~~234_- "----- 9872 36330 9477 3949- 1603261 

--- 1973 22460 1021 ___]_!!57 62530 --·-· 6381 25522 -·· 21439 27309 1743171 

___ 1274_ --- 30840- -- 1259 13637 113711 9441 ----- 17833 23707 ··--

1975 14066 510 6559 3694~ ----- 3790 2ll3~_ ----- 8964 ___ 4227 96199 

1976 ... 65133 762 34026 75671 2920 19045 34534 22727 25:J-817 

1977 4~ 48683 974 25315 " --~~1!?9_ 2921 14605- -~-_17422.__-----;---~7629 ----- 320818 

I t978 2255 6163o ____ 939 3oo64 10898t 4t3_! -----~.1.~27 __ 63321 20669 3t642o 

1979 1548 71936 811 47908 ---· J5497 ---- 4938 28745 _____ §}238 -- 15478_ ·-· 320098 

198o 1862 129473 ___ 785 90631 112995 5493 e4526 48258 4708 428831 

1981 1521 106493 570 ____ 81391 87667 -- _________ 1]24 26813 36J32 4754 350096 

1982 5598 61520 554 76593 51739 2584 13596 2645~ 2830 241468 

1983 5456 119704 692 124508 55957 4072 - 15879 26194 -- 6542 35~003 

1984 1099 117225 385 81645 82635 6240 25446 16133 4217 335053 

1985 . 4057 -·- 154263 251 93105 87167 4599 25371- 13220 3879 385913 

1986 3332 140782 153 132545 94972 _____ 5468 21887 12801 31272 44}_213 

1987 2659 142784 16091 106124 77787 5239 6299 23594 18453 9610 408695 

1988 3098 165260 17383 68725 81983 5290 7135 25253 24348 3813 402289 

I 1989 1839 96497 11894 __ 26951 - --585os 4774 --- 'Fs ___ 13356 --157_2~ ----82851-- z•1oos 

1990 4402 118074 20578 ·-· -~9l_O_§_ ___ 96561 3903 _________ !1-01~ 20429 17960 _ ----~~910 334140 

1991 6131 182272 __________ 2~66_7 ____ 58191 ___ !212~~---- 8914 --~§§3 245_4A _______ .!1221 ______ 16100 481042 

. - ___ 19~.£ ;:::;----------65Q§__ 179269 ___ 32017 ---· 51503 J92~~~ -· ~_4_?_6 ~-;- 7061 34572 -------~0900 26929 .... 468200 
Fonte: quadro elaborado pc\o lnstttuto de Estudos Soci<HS da Cienc1a e a Tecnologia (UNQ), com base em leis de-oryamento nac1onal 

*os dados de 1990 silo crCditos oryamcnt<irios no fechamento do excrcicio 
"'*os dados de 1991 silo antcriorcs ao plano de convertibilidade 
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Os dos quadros seguintes, elaborados por D. Chudnovsky e A LOpez sao particularrnente 

interessantes. Nao apenas porque pennitem continuar o panorama da distribuiyao dos recursos ate 

o final do periodo analisado, mas porque permitem ilustrar a di:ficuldade colocada pela existencia de 

diferentes formas de atualizar os valores correspondentes ao orc;amento, dando origem a 'fates' 

divergentes, ou ainda contradit6rios: 

5.9. Evolm;iio do or-;amento nacional em C&T. Principais institui-;Oes (1984-1995) 
(em milhares de pesos de 1994, sene em pesos constantes 

deft . nada ' di de mb d O'X d a1 50'X d b . ac10 l pormn ln ce epr~os co ina os-5 ' e tae ' e = 
ano i total Conicet i SECvT INTI CNEA INTA Univers. INIDEP FFAA 

19841 552607 193434 I 1657 551 134851 136509 52503 0 25974 

1985
1 

609501 243799 6095! 608 146887 137744 47540 0 20724 

1986 i 900600 286391 6305i 0 269277 192727 55836 0 26117 

1987 I 643147 224031 4493' 25034 179738 121965 46860 8344 28887 

1988: 630274i 258907 4853 27254 107673 128444 50742 8288 38146 

5650271 
' 

1989 1 226261 4313 27888 63192 134668 37543 11131 36874 

1990 I 4293761 183925 5158 27440 51295 86506 34973 8798 28685 

19911 470176] 180478 7064 30864 56862 141535 30741 8628 11301 

19921 5197491 196840 31646 34817 55903 111784 45255 7007 22685 

1993 i 589003 206401 26942 32994 44030 118528 43527 22626 21646 

1994: 619792 206149 27470 32164 30719 129679 91990 10317 21290 

1995; 8837971 198999 32316] 25251 220027 131077 116557 11071 22561 
' -Fonte: Chudnovslcy e LQpez (199:'l), 

sobre a base de Bisang R (1994) e dados do or93IJ1ento nacional de 1994 e 1995. 

5.10. Evolu~io do or~amento nacional em C&T. Principais institui~Oes (1984-1995) 
(em milhares de pesos de 1994, sene em pesos constantes, 

calculada della 15% de a1ta/85o/od b . ) comum tor composto - ' e = 
ano total Conicet SECvT INTI CNEA INTA Univers. INIDEP FFAA 

1984 718336 251418 2154 716 175274 177429 68241 0 33760 

1985, 790249 316097 7902 789! 190447 178592 61638 0 26870 

1986 1108366 352461 7759 0 331399 237189 68717 0 32142 

1987 781697 272293 5461 30428 218458 148240 56954 10142 35110 

1988 806218 331195 6208 34863 137730 164300 64908 10602 48794 
' 1989! 750378 300484. 5727 370371 83922 178844 49859 14783 48970 

1990 512059 219343 6152 327241 61173 103164 41707 10482 34209 

1991 513469 197096 7714 33706 62098 154567 33752 9423 12342 

1992 535685 202875 32616 35885 57617 115211 46642 7222 23381 

1993 589003 206401 26942 32994 44030 118528 43527 22626 21646 

1994 619792 206149 27470 32164; 30719 129679 91990 10317 21290 

19951 883797 198999 32316 25251 220027 131077 116557 11071 22561 

Fonte: Chudnovsky e LOpez (1995), 

sobre a base de Bisang R (1994) e dados do oryamento nacional de 1994 e 1995. 
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0 primeiro quadro, 5.9., foi realizado tomando como deflator urn indice combinado, que considerava 

uma propon;ao igualitiria de varia~es de preyos de atacado evarejo. 0 segundo, 5.10., ao contnlrio, 

foi construido tomando como deflator urn mix de 15% de preyos de atacado e 85% de preyos de 

varejo, considerado pelos autores mais prOximo ao perfil de execuyao do gasto par parte de 

instituiyOes e pesquisadores. 

Ao compad-los, surgem duas imagens opostas. Segundo o primeiro quadro, durante o 

periodo 1984-1989, o oryamento para C&T tinha sido menor que o vista da perspectiva do segundo. 

A 'leitura politica' e claramente diferenciada: enquanto pelo primeiro se acentua a imagem de uma 

politica de nipida recuperayao dos niveis anteriores a crise de 1989, o segundo mostra que apenas 

em 1995 foram alcanyados valores equivalentes aos recursos para C&T durante o per:iodo 1984-

1989, nos anos mais baixos. 0 pica alcam;ado em 1986 e muito rn.ais significative pelo segundo 

deflator, superando em 30% os valores do melhor ana do periodo 1990-1995. 

As diverg€ncias se retletem nas interpretay5es dos analistas, por exemplo: 

"0 oryamento do complexo de C&T a nivel nacional ficou no bi€nio 1993~1994 em tomo de 

u$s 550-600 milhiies (cerca de 1,5% do gasto publico nacional)" (Chudnovsky e Lopez, 

1996:47-8). 

"0 oryamento pUblico para as principais instituiyOes que dependem do poder executive foi 

pouco mais de 600 milhOes de dOiares anuais. Os valores correspondentes aos anos 1993 

e 1994 (entre 600 e 630 milh5es de d6lares) representam algo mais de 2,5% do gasto 

publico total." (Bisang, 1995:44). 

Mas, aiem destas diferenyas, tamar como refer€ncia qualquer destes quadros permite construir uma 

imagem similar, onde a concentrayao do gasto em algwnas unidades parece ser o trayo dominante. 

No quadro seguinte se intenta (re)construir a participayao das principais instituiyOes argentinas que 

realizam atividades de P&D no total dos recursos destinados a C&T, ao Iongo do periodo analisado. 
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5.11. Evolu~ao da distribui~ao do or~amento nacional em C&T entre as principais 

institui~oes (1984-1995) 
(em percentagem sobre o total do or amento) 

ano 'CONICET SECyT I INTI CNEA INTA Univers. FFAA 

19721 12,5 ' 36! I 9,9 37,0 27,9 5,5 

1973 I 10,2 0,91 4,3 35,8 19,6 11,9 

1974! 10,2 0,6 5,3 43,9 23,1 6,3 

1975 i ' 12,81 0,7 7,2 38,1 26,0 8,3 

1976 25,4 0,3 13,3 29,6 8,0 12,5 

1977 15,9 05 8,9 29,2 5,8 19,0 
' 

1978 19,1 0,3 9,5 34,6 8,0' 19,9 

1979 23,5 
i 

0,3 15,0 26,7 9,5 19,6 I 

1980 31,4 
I 

0,21 21,0 26,3 8,2! 11,2 

1981 ' 31,5 I 0 11 23,1 24,8 8,3 i 10,2 

1982 I I 7 5: 

1983 I ! 6,8 

1984 35,0 0,3 0,1 24,4 24,7! 9,5 4,7 

1985 40,0: 1,0 0,1 24,1 22,61 7,8 3,4 

1986 31,8' 0,7 0,0 29,9 21,4' 6.2 2,9 

1987 ' 34,8• 0,7 3,9 27,9 19,01 73 45 

1988 41,11 0,8 4,3 17,1 20,4! 8,1 6,1 

1989 4o,ol 0,8 4,9 11,2 23,81 6,6 6,5 

1990 42,8' 1,2 6,4 11,9 20,1 8,1 6,7 

1991 38,4 1,5 6,6 12,1 30,1 6,6 2,4 

1992, 37,9 6,1 6,7 10,8 21,5' 8,7 4,4 

1993 35,0 4,6 5,6 7,5 20,1 7,4 3,7 

1994 33,3 4,4 5,2 5,0 20,9 14,8 34 

1995 22,5 37 2,9 24,9 14,8 I 13.2 26 
, 

' Fonte. elaborayao propna, com base em: penodo 1972/1981: Adler (1987.129) ( baseado em CONICET (1977). 

Programa de centros regi.onais de pesquisa cientifica e tecnol6gica, Vol II, Buenos Aires; periodo 1984/1995: 

Chudnovsky e Lopez (1995) ( baseado em Bisang R (1994) e dados do on;:amento nacional de 1994 e 1995) e 
Oteiza (1992) para complementar a serte 'universidade'. Tomou-se como referenda a sene em pesos constantes 

calculada com um deflator composto (15% de alta/85% de baixa). 

*a infonna<;:ao disponivel correspondentes aos anos 1982 e 1983 foi inadequada para este cilculo. 

AI em dos riscos de to mar duas series hist6ricas elaboradas por diferentes autores ( adotando 

seguramente distintos criterios) parece possivel apontar algumas caracteristicas da distribuiyiio dos 

recursos: 

- tres instituiyOes CONICET, INTA e, segundo os periodos, CNEA ou Universidades, receberam 

2/3 do total dos recursos; 

-entre 1980 e 1994 o CONICET recebeu aproximadamente 113 dos recursos. Sua participayao 
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comec6u a cair durante o periodo 1990-1995; 

- o or9amento da CNEA aumentou constantemente durante o transcurso da ditadura militar, 

alcanyando a receber 114 dos recursos, e se mantem nos primeiros anos da restaur3.9ao democr:itica, 

caindo a partir do periodo critico 1988-8949
; 

-as universidades, depois de terem recebido aproximadamente 1/4 dos recursos financeiros durante 

o final do periodo substitutive, sofreram urna forte reduyao como inicio da ditadura militar. Os 

signos de recuperayiio da participayao aparecem apen'as no ano 1994; 

-durante a ditadura militar, a participayao do oryamento militar praticamente duplicou, alcanyando 

115 dos recursos entre 1977 e 1979; 

- a participat;:iio do INTI e relativamente marginal. Mas e necessaria ter em conta que ate meados dos 

anos 80 contava com recursos pr6prios provenientes de urn impasto its export3.96es industriais. 

Durante o processo de marginalizayiio do periodo da primeira abertura, perdeu essa autonomia 

financeira. Chudnovsky e LOpez problematizam a situayao financeira do INTI, a partir da aplicaya:o 

dos diferentes deflatores. Sobre isso afirmarn: 

"Tomando o indice dos pr~os combinados como base para a atualiza~io, vemos que a 

partir de 1987 produziu-se um forte aumento dos recursos do INTI ate 1992, 

estabilizando-se em u$s 32 milh5es desde entao ate 1994. Ao inves disso, empregando um 

indice com ponderal;io de 85% para pr~os em baixa -mais adequado para a composiyiio 

de gasto do INTI- conclui-se que o anode maior o~ento foi 1989; os recursos cairam 

em 1990 e voltaram a se elevar em 1992, para descender de novo e se situar em 1994 em 

uma cifra apenas 6% superior a de 198750
• Por sua vez, no Oryamento 1995 ve-se uma 

forte reduyao dos recursos do INTI, que cairia para u$s 26 milh5es; este seria, de Ionge, o 

oryamento mais baixo na serie a preyos constantes desde 1987." (Chudnovsky e Lopez, 

1995). 

Esta diferenya e particularmente signi:ficativa da perspectiva da an8lise da PCT. A institui¢o mais 

diretamente vinculada a mudanc;a tecno16gica industrial n1io foi priorizada -segundo a segunda leitura

nos planes de 'melhoria da competitividade da produyiio'. 

49 A queda dos anos 93 e 94 se explica, em particular, porque a instituiy3.o ingressou nos pianos de privatizay3.o 

de empresas estatais. 

~m 1994 foi criado, como desprendimento do Il'ITI, o Institute Nacional de Tecnologia Minera (IN'IEviiN). 

"Dado que esta institu.i¢o contou com mn ~ de u$s 4 milhC!es aproximadamente, de fato poderia se dizer que 

oeste ano houve uma elevay3.o do o~amento do INTI em wna cifra similar" (Chudnovsky e LOpez, 1996:nota 16). 
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A caracteristica de alta concentrayiio dos recursos foi sublinhada par distintos autores: 

"0 CONICET e a entidade mais relevante no contexte geral, a tal ponte que por si sO capta 

quase 113 do oryamento pUblico. Em ordem de import3.ncia seguem as Universidades 

Nacionais -com quase 170 milh5es de pesos-eo INTA. Estas tr& institui~Oes captam 75% 

dos recursos econOmicos do sistema em seu con junto" (Bisang et al, 1995: 19). 

"Em 1994 o CONICET absorveu 33,3% desse or~amento; seguiram-se o INTA (20,9%), o 

sistema universitario (14,8%), o INTI (5,2%), e a CNEA (5%). Em conjunto, estas cinco 

iostitui~Oes absorvem cerca de 80% do total de recursos fiscais nacionais destinados ao 

comp1exo de C&T." (Chudnovsky e Lopez, 1996:47-8). 

A condiyiio de alta concentrayiio se manteve, al6m das variay5es indicadas, ao Iongo de todo o 

periodo 1970-1995. Para R. Bisang, esta caracteristica se vincula a urn aspecto negative do complexo 

de instituiy5es de P&D: sua rigidez 

"Examinando trabalhos anteriores se adverte que esta distribui~io relativa se mantem 

est3vel ao Iongo dos anus. Somente aparecem variay6es de certa magnitude quando se 

efetuam investimentos de relevfutcia em algumas instituiy6es_ Isso indica que a rigidez das 

institui~Oes e a falta de mecanismos eficazes que permitam modificar seus objetivos 

conduziu a certa 'cristaliza~Yio' na forma de designa~Yio total do or~Yameoto" (Bisang, 

1995:nota 33). 

:E not3.vel como, ainda com a implementayiio do Plano Nacional Plurianual de C&T que se prop6e 

explicitamente reformular a PCT vigente durante as Ultimas d6cadas, a tendencia it acumulayiio de 

recursos nas estruturas 'cristalizadas' parece ser inevit3.vel: 

" ... no On;amento Nacional de 1998 foi previsto urn aurnento para a finalidade de C e T 

superior a 15% em relayiio aos niveis de 1997. Est3. tamb6m previsto o aumento do 

financiamento da pesquisa cientifica e tecnol6gica nos organismos pUblicos e em todas as 

instituiy6es de pesquisa pllblicas e privadas sem fins lucrativos, atraves dos fundos 

competitivos do FONCYT. [ ... ] 0 aumento no Or~mento Nacional vai beneficiar 

especialmente o CONICET, o INTA, o INTI eo SEGEMAR [Servi~ Geologico Mineiro 

Argentino]. Dessa forma e, entre outros aspectos, vai come.;ar a mudar o perfil da gerayio 

do pessoal cientifico tecnol6gico do pais, j:i que se preve o ingresso, em urn nUmero 

apreci3.vel, de jovens talentos ao CONICET, o INTI e o INTA., entre outras instituiy()es." 

(GACT.EC, 1997:20) 

Mesmo para alterar as condic;5es de funci.onamento das institui~Y6es, os recursos se orientam segundo 

os fluxes hist6ricos. 

A participay3.o das universidades pUblicas no oryamento nacional destinado a atividades de 
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C&T requer urn espayo particular. 

5.12. Participa~3o das universidades ptiblicas nos recursos 
do or~amento nacional destinados a C&T (1972-1995) 

(em percentagem) 

%do ! 

ano or(:am.ento I 
1972 2791 

1973 19,6! 

1974 23,1; 

1975 26 o: 
1976 8 ol 
1977 s s:' 
1978 8 o: 
1979 95 

1980 82 

1981 83 

1982 7-,, 
1983 6,8 

1984 9,5 

1985 7,8 

1986 6,2 

1987 7,3 

1988 8,11 

1989 6,61 

1990 8,1! 

1991 6,6 

1992 8,7 

1993 7,4 

1994 14,8 

1995 132 
Fonte: de 1972 a 1983: Otetza (1992.58), 1982 a 1995: Bisang (1994) 

e Chudnovsky e L6pez (1995); e elabora9!o prOpria 

Durante o periodo substitutive, em particular durante seus Ultimos anos, a universidade parece 

ter constituido wn locus de pesquisa privilegiado na PCT explicita local. Deve somar-se a isso o fato 

de que, durante estes anos, constituia urn grupo significative de pressao politica. Precisamente por 

isto, durante a ditadura militar iniciada em 1976, a universidade foi objeto de mllltiplos ataques por 

parte do govemo de fato. Interven¢es, persegui't3o de professores e, neste caso pontual, recorte de 

recursos para pesquisa. 0 lado complementar disto e a realo~ao de recursos a favor do CONICET 
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(e os institutes criados durante este periodo), a CNEA e a P&D das fon;as armadas. 

Durante a restaurayao democnitica, a partir de dezembro de 1983, nio melhorou a aloca~Yiio 

direta de recursos para P&D universitaria. Mas, de forma indireta, tendeu-se a melhorar a situayao 

institucional, promovendo a interayiio do CONICET com a Universidade e atribuindo maiores 

recursos para o oryamento geral universitario. De todo modo, as restriy6es econdrnico-financeiras 

da gestiio radical nos 80 motivaram a queda de salaries de docentes e pesquisadores (Bramuglia, 

1992). 

A mudanya registrada a partir de 1994 niio obedece a urn simples aumento quantitative dos 

recursos (em particular, dos salirrios}, mas implica uma mudanya na politica de remunera<;Oes. A 

partir de 1994 se implementou o ja citado 'Programa de Incentives': o Ministerio de Cultura e 

Educayiio paga urn extra para os docentes universitiui.os que realizem tambern atividades de pesquisa 

no funbito da Universidade. Os :fundos disponiveis para este programa cresceram de 42 milh5es de 

pesos (d6lares) em 1994 a 72 milh5es em 1996_ Em outras palavras, o programa de incentives explica 

o aumento dos recursos destinados a Universidade. 

ParaR. Bisang eN. Malet (1997) esta mudanya indica que o sistema se transformou em urn 

modele de gestae por programa e resultado. Por6m, vista de outra perspectiva, a forma em que foi 

implementado o programa de incentives implicou, na pnltica, uma consolidayiio do laissez faire na 

pesquisa universitaria. Ate 1994, os pesquisadores -e em segunda inst3ncia, algumas unidades de 

pesquisa e docencia- detenninavam seus temas, objetivos e prazos de pesquisa sem obedecer a 

nenhuma diretiva, fato Iegitimado porque nao cobravam por ela. Dado que o incentive apareceu 

como urn complemento salarial para docentes-pesquisadores, sem explicitar nenhum criteria de 

direcionamento da pesquisa, simplesmente tendeu a "financiar" as investigay5es em curse. Qualquer 

pesquisa realizada por pesquisadores aprovados durante o processo de avalia.vao era incentivada. 

0 principal resultado do programa, destacado por alguns atores, e que contribuiu para a 

consolida¢o de uma 11 cultura da avaliayiiou na cornunidade universitaria. A categorizayiio derivada 

de sua implementa.y!o desencadeou uma serie de conflitos e questionamentos, tanto sobre o sistema 

quanta no interior das unidades academicas. A implementayiio das avaliay5es se realizou mediante 

comiss5es de notaveis inicialmente descentralizada. nas diferentes universidades, e depois, centralizada 

rnista (uma parte nas universidades e urna revisiio em comissao nomeadas pelo Ministerio da 
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Educaya:o). Foi percebeda, por parte da comunidade, como uma revisao por pares 11verticalizada". 

Por outro lado, como se tratou de urn complemento salarial, engrossou a propon;:iio de 

recursos fi.nanceiros destinados a gastos em pessoal. Assim, a Universidade apresenta a maior 

participayao em gastos de pessoal do conjunto das instituiy5es do complexo, destinando 92% dos 

recursos para tal fim. Ainda que escape ao periodo analisado neste trabalho, o seguinte quadro sabre 

participayRo dos gastos em pessoal sabre o oryamento das instituiy5es de C&T e Util para perceber 

outra faceta da rigidez institucional de complexo 

5.13. Recursos destinados a C&T no or~amento 1997 
(em milhOes de vesos e vercenta em) 

I quantidade de 
particip. gastos pesquisadores 

o~anismos ortamento 1997 em pessoaf ( %) (2) 

Universidades Nacionais (1) 123,8 92 9896 

SECvT 60,2 5,3 i 
CONICET 189,6 73,7 ' 3150 

CNEA 112,1 51,4 536 

INTA 113,4 80,8 1019 

INTI 34,2 56,8 514 

SEGEMAR 
' 

20,3 66,4 100 

INA (Ex IN ' 14,6 56,7 107 

CONAE 22,5 28,5 65 

Plan Antartico Ar.l!:entino I 11,3 55,7 112 

ANUS I 
28,2 55,6 70 ! 

INIDEP i 8,4 73,9 106 

total orca.mento I 753 7 15675 

Fonte: SECyT (1997) 

(1) Inclui 70 MilhOes que provem de recursos do Ministerio de Cultura e Educa9io correspondentes ao Program.a de 
Incentivos a docentes pesquisadores. lnclui 3,75 milhi5es da Funda9io Mguei Lillo. Niio inclui 60 milhOes provenientes 

de aporteS do J\.1inisterio de Cultura e Educay&o como proporcional de salario de docentes que realizam atividades de 

pesquisa. 0 montante nao incorpora gastos de P+D realizados com :fundos provenientes da cooperayM internacional, 
de outros organismos nao contemplados oeste quadro nem de associa9()es sem fins lucrativos. 
(2) Equivalente a dedica~ Integral. 

(3) Inclui 8,46 milhOes provenientes do MEYOSP para obras de infra-estrutura: CRIBABB E CERIDE. 

Precisamente nas maiores institui~5es do complexo, em que convergern a maier quantidade de 

projetos, recursos financeiros e pessoal ded.icado a pesquisa, quase 4/5 partes do oryamento 6 para 

pagamento de salaries. A contraface desta relayao e uma extrema rigidez para gerar novas projetos, 

adquirir novas equipamentos, ou empreender transforma~5es estruturais. E, ademais, implica uma 

politica salari.al inehistica. 
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5.4. 0 constante e o vari3.vel na PCT argentina 

Ao Iongo do ponte 5.2. aparecem alguns elementos da PCT -significativos para a 

compreensao das dinfunicas s6cio-tecnica e inovativa- que se mantem constantes apesar das 

mudan~, enquanto outros se modificam ou desaparecem, e, as vezes, voltam a aparecer depois de 

certo periodo. Neste ponte procura-se caracterizar alguns destes elementos. 

5.4.1. Centralidade do papel do estado 

0 estado, tornado como ator Unico, ao longo das 5 decadas analisadas, se constituiu no 

principal -e praticamente exclusive- participante do processo de policy-making da PCT argentina. 

Esta centralidade se expressa tanto na concepy&o e implementayao da PCT como em seu papel de 

fornecedor de fundos para o desenvolvimento de atividades de C&T51
. 

Como se observou no ponte 5.3, o papel de financiador do complexo de C&T e constante, 

alem das alterayOes das politicas macroecon6micas, das diferentes caracteristicas dos govemos -

democnlticos ou de fato- e, ainda, da quantidade de recursos postos em jogo. 

Assim, num primeiro plano de abstrayao, urn ator Unico aparece como o principal respons8.vel 

da PCT argentina. 

Mas, por outre lado, seria err6neo interpretar que a PCT foi produto de urn consenso 

generalizado no aparato de estado argentino, por dois motives, vinculados entre si: 

a) o estado argentino -na realidade, todo estado- na.o e uma unidade monolitica, mas fragmentada 

(Vaccarezza, 1990), horizontal (em diferentes unidades de distinta natureza, usos, estruturas) e 

verticalmente ( estratificado, hierarquizado ). 0 processo de policy-making em geral -e da PCT, em 

particular, nao pode escapar a esta caracteristica. 

b) assim, deve se considerar a PCT como resultado de tal processo de policy making -protagonizado 

por diferentes unidades, avaliado corn varies crit6rios, concebido par atores heterogeneos- e 

resultado desse processo complexo e, as vezes, (auto)contradit6rio. Por isso, a PCT argentina nlio 

constitui urn conjunto coerente de rnedidas, racionalmente compatibilizadas; ao contnUio, ao tentar 

51 
Para os anos 70, E. Adler apresenta a seguinte partici~o no gasto: "0 estado foi a maior fonte de recursos 

para P&D, dando conta de 87% dos fundos nos 70. 0 resto veio das empresas produtivas (7,2%), recursos extemos 

(3%) e outras fontes (2,8%)" (Adler, 1987:131). 
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sua (re)construyiio, tendem a aparecer como urn conjunto heterogeneo de iniciativas, as vezes 

francamente contradit6rias entre si. 

Neste nivel de analise, o estado/ator Unico se desdobra nurn grupo de unidades estatais com 

objetivos diversos; urn alto grau de disenso e trajet6rias institucionais divergentes. Este fato e ainda 

mais significative para a compreensiio do processo de policy making, dado o fracasso das sucessivas 

tentativas de coordenac;:ao, como se vera nos pontes seguintes. 

5.4.2. Descontinuidade da PCT argentina 

A descontinuidade mais significativa do processo de policy making se encontra num ponto 

de convergencia de medidas macroecon6micas e de PCT: o momenta em tomo dos anos 1976/I 978, 

quando se decide, por urn lado, acabar com a estratfigia de desenvolvimento econ6mico baseada em 

ISI, ao mesmo tempo que se restaura o laissezfaire tecnol6gico (ver pontes 4.2.2. e 5.2.1.3.) 

Esta ruptura interrompe urn processo -polemico e contradit6rio- de acomodac;:ao das 

instituic;:Oes de P&D as condic;:Oes demandadas (ao menos em teoria) pelas estrategias de 

desenvolvimento industrial substitutive. Em particular, a ruptura do processo fica mais evidente 

naquelas instituiy6es que mais se acomodaram a racionalidade da estrat6gia substitutiva (INTI, 

algumas universidades em menor medida) 

11 
••• o complexo de instituic;:Oes relacionadas como tema de C&T aparece como urn conjunto 

desarticulado de organismos que originalmente surgiram como respostas a desafios pontuais 

ou setoriais, de acordo com as restri¢es tecnol6gicas que caracterizaram o modelo 

substitutive." (Bisang, 1995:4 7) 

Nelas, aparece uma incompatibilidade como contexte de abertura (Bisang, 1995). Da perspectiva 

das fra¢es do estado mais vinculadas ao policy making econ6mico de abertura, estas instituic;:Oes, 

e suas trajet6rias, nao foram funcionais. Esta ruptura, por outro lado, constitui apenas urn fen6meno 

mais radical de uma atitude constante no processo de policy making argentino, caracterizada por 

Albert Hirschman como "fracassomania": 

"Os argentinas foram continuamente perseguidos por vis5es de fracasso e pela falta de urn 

consenso nacional acerca de uma visao de futuro. Hirschman chamou apropriadamente 

'fracassomania' a esta conduta. Fracassomania e 'o h3bito de interpretar como totalmente 

fracassadas experiencias politicas que contem elementos de sucesso e fracasso' " (Adler, 

1987:104) 
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Para E. Adler, a tendencia a fracassomania sistematica e urn ingrediente importante nos fracassos 

subsequentes efetivos. A fracassomania, fiuto da descontinuidade ideol6gica, conduz a percepcao de 

que tude deve com~ar desde a principia uma e outra vez; tambem implica recusar novas sugest5es 

e ideias, assim como anular o aumento de con:fianya nas capacidades pr6prias que, de outro modo, 

poderiam se desenvolver (Adler, 1987). 

Assim como a restaura~ao do laissez faire significou a desestrutura~ao consciente de urn 

conjunto de medidas para controlar o fluxo de importayio de tecnologias e estimular uma capacidade 

tecnol6gica aut6noma, a troca das diferentes gest6es a :frente da Secretaria de Ciencia e T ecnologia 

tendeu a inaugurar urn novo rumo da PCT. 

"0 processo de desenvolvimento da ciSncia argentina foi afetado nao tanto pela falta de 

habilidade ou recursos como pela instabilidade politica e econOmica, par urn lado, e por 

falta de consistencia, consciSncia e apoio para o desenvolvimento de tecnologia local, 

por outro." (Adler, 1987:150). 

Esta falta de consistencia esta refletida na trajet6ria institucional, exemplificada pela constante 

mudanya de denominacao e relac;;ao de dependencia da unidade encarregada da concepc;;ao e 

coorden~ao da PCT a nivel nacional 

5.14. Evolu~io do OT2:anismo estatal de ciencia e tecnolo2ia (1969-1995) 

periodo denomina(:io dependencia 

1969 a 1972 Secretaria do Conselho de Ciencia e Tecru.ca Presidencia da Nayao 

(SECONAC&T) 

1972 a 1973 Subsecretaria de Ciencia e Tecru.ca (SUBCyT) Secretaria de Planeamento e A98o 

de Govemo da Presidencia da 

Na~o 

1973 a 1981 Secretaria de Estado de Cifulcia e Tecno1ogia Ministeri.o de Cultura e Educa98o 

(SECyT) 

1981 a 1982 Subsecretaria de Cifulcia e Tecnologia Ministerio de Cultura e Educa!f!o 

(SUBCyT) 

1982 a 1983 Subsecretaria de Ciencia e Tecmca (SUBCy'I) Secretaria de Planeamento da 

Presidencia da Na98o 

1983 a 1989 Secretaria de Ciencia e Tecru.ca (SECyT) Ministeri.o de Cultura e Educa!f!o 

1989 a 1995 Secretaria de Ciencia e Tecnologia (SECyT) Presi.dencia da Na~ao 

1995 Secretaria de Ci~ncia e Tecnologia (SECyT) :M:inisterio de Cultura e Educa980 
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Porem, esta instabilidade nao e generalizcivel ao conjunto de instituiy6es de C&T argentinas. Ao 

Iongo do periodo ·substitutive, as grandes institui96es de P&D gozaram de uma signi:ficativa 

continuidade, expressa na estabilidade de seu quadro diretor. Bernardo Houssay se manteve a frente 

do CONICET desde as origens da institui~ao ate inicios dos anos 70, Salvador Maria del Carril 

dirigiu o INTI desde sua funda~ao ate 1973, a CNEA foi a institui~ao mais estcivel, dado que: 

" manteve estabilidade e 'continuidade institucional' durante urn Iongo periodo de 

instabilidade politica e econOmica. Enquanto o pais teve 21 presidentes, com processes 

democrciticos interrompidos continuamente por golpes militares, a CNEA teve apenas 7 

presidentes (seis deles nomeados por govemos civis e urn pelo processo militar). Manteve 

sua estrutura de gestao, atraves da continuidade nas tarefas e de preservar e reforyar seu 

quadro de cientistas, tecn6logos e diretores durante os Ultimos 43 anos" (M"artinez Vidal, 

1995:175) 

Porem, a partir de meados dos 70 a descontinuidade tamb6m alcanya o nivel mesopolitico das 

principais institui;:oes de P&D. Sobre as mudanl'as no INTI (ver pontos 3.4.2.1.2. e 5.2.1.3 ), 

11Desde 1983 ate 1995 se sucederam nove presidentes no INTI. Esta instabilidade fez com 

que os distintos projetos -bons ou maus- de reorganizayao que pudessem impulsionar cada 

uma das sucessivas dir~6es nao tenham tido o tempo de maturayao necesscirio para mostrar 

resultados. Durante este periodo tentaram introduzir algumas inovay6es institucionais no 

intuito de superar -sem sucesso- as deficiSncias do INTI. Por exemplo, a criayao dos Centres 

de Assistencia T6cnica e Infonnayao (ATI), para a descentralizayiio das atividades, ou a 

participayao do pessoal nas receitas provenientes do faturamento de serviyos, depois 

eliminada." (Chudnovsky e Lopez, 1996:46) 

podem se somar as ocorridas no CONICET. Durante a ditadura militar se alterou substancialmente 

a politica de geray3o de instirutos dependentes, aprofundando seu papel de instituiyao executora -niio 

apenas financiadora- de pesquisas. 

"A evoluyao das unidades academicas do CONICET marca a not6ria dependencia do 

organismo as condir;6es macropoliticas que condicionarn historicamente seu funcionamento. 

Po de se observar que no periodo 1979-1981, que corresponde a parte da Ultima ditadura 

militariniciada em 1976 -ano em que se produziu um desemprego de quase uma centena de 

pesquisadores do Conselho por quest6es ideol6gicas e num contexte de perseguir;ao politica 

e social, estagnay3o econOmica e recessao industrial- aumentaram notoriamente as unidades 

de pesquisa" (Baldatti e Arakelian, 1997:22). 

Tamb6n alterou-se a estrutura do CONICET, em urna tentativa descentralizadora de "federalizayao", 

com a cri~iio dos centres regionais: 
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"Os centres regionais foram criados por ordem da Junta Militar, expressas no Documento 

sabre Objetivos da Area para 1976, da SECyT. Uma preocupa<;ao permanente da ret6rica 

militar foi a descentraliza<;3.o das zonas Metropolitana e Pampeana. [A lei 19.039 de maio de 

1971 estabelece ' ... descentralizar geograficamente a pesquisa cientifica e t6cnica a tim de 

contribuir a integrayao do pais' e fixa como meta ' ... conseguir que em 1975 nao menos de 

50% do investimento global ern Ci&lcia e Tecmca se destine a prograrnas executades fora das 

3.reas Metrepolitana e Pampeana (CONICET, Programa de Desenvolvimento de Centres 

Regionais, BID-CONICET, 1980)]" (Baldatti e Arakelian, 1997:23). 

Outre exemple, rnais recente, neste sentido, pode se encontrar na mudanya institucional posterior a 

1989, quando, em 1991, se decide descontinuar a OTT e a CADT do CONICET (ver ponto 

3.4.2.2.2.), criadas durante a gestae anterior. Isso e ainda mais centradit6rio, sese considera a 

existencia de uma resolu9ae governamental que recemendaria implicitamente a manuten<;[o dessa 

unidade: 

" .. na Reselu<;ao 043/91, a SECyT estabeleceu como urn dos objetivos do CONICET 

'incrementar o financiamento do organismo atraves de recursos pr6prios e apoios do setor 

produtivo, mediante a prestac;ao de servi<;os, assessoria, realiza9ao de obras, usufiuto de 

patentes e qualquer outra atividade que irnplique a transferencia de conhecimentos e 

melhorarnento tecnol6gico" (Chudnovsky e Lopez, 1995:70). 

A cronologia pennite observar, aletn disso, uma correla<;ao positiva entre as tentativas de atribuir o 

papel condutor do govemo sabre o complexo de instituiy5es de P&D e urn aumento do grau de 

instabilidade institucional meso e micropolitico. 

5.4.3. Car3ter periferico da PCT na agenda poHtica 

A existencia destas tentativas govemamentais de centrale sabre o complexo institucional nao 

implicou, no caso argentino, que a PCT ocupasse urn Iugar de privi16gio na agenda politica De fato, 

a PCT -enquanto politica pUblica, explicita- foi sempre tratada como uma politica setorial isolada. 

"0 carater complexo da polftica cientifica e tecnol6gica na:o foi sempre advertido por quem, 

de uma vertente academica, se dedicou a estudar o assunto nas Ultimas d6cadas. Tampouco 

parece ter sido compreendido -no caso argentino- por quem no seio da administra<;3.o 

governamental, foi ator do processo de institucionalizarr;;ao da atividade cientifica e 

tecnol6gi.ca. Uns e outros convergiram no esfor90 por limitar e legitimar urn 8mbito prOprio, 

como objeto de conhecimento e como estrutura administrativa especializada, pondo 
maior enfase na setorializa~io destas politicas que em sua integra~o com o resto das 
politicas publicas" (Albomoz, 1990b:171). 
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Mesmo sendo uma hip6tese de dificil con:firma.cao, parece possivel encontrar sinais de uma crescente 

perda de relevfulcia da PCT na agenda dos assuntos de estado. De urna perspectiva econOrnica, R 

Bisang afirmava uma desvalorizayao das atividades de C&T, em 1995: 

" ... em termos reais, o setor foi perdendo relevfutcia ao Iongo dos anos: em meados dos 70 

o investimento global nestas atividades superava 0, 7% do PBI, enquanto que na 

atualidade a cifra se reduz 3 metade" (Bisang, 1995:50). 

Em particular, a sucessiio de crises econOrnicas implicou wn ajuste no or~ento nacional que afetou 

a distribuiyiio de recursos: 

"Mediada por algumas mudanyas na origem dos fundos e/ou os ajustes inflaciomirios, produz

se uma reducB.o no nivel real das receitas das institui~Oes. A resposta as restriy5es econ6micas 

conjuga uma ampla garna de ay5es: a) o m3ximo recorte possivel dos investimentos em 

equipamento, b) minimiza.,;3o dos gastos correntes (tais como materiais, passagens, 

participa.,;io em confertncias, bibliografia); e por Ultimo, c) redu.,;io dos sal3rios." 

(Bisang, 1995:50). 

De uma perspectiva qualitativa, mostrar esta perda de relevfutcia tambem e urn exercicio 

comprometido, em particular, devido ao fracasso das sucessivas iniciativas politicas. Em outras 

palavras, se e possivel afirmar a existencia de uma maier atividade formal de policy making durante 

os 70 vis a vis os 90, isto nao e comprov<ivel mediante a observay§.o de resultados. 

Por exemplo, a criay!o do CONACYT poderia se considerar, a distfulcia, como urn dos 

pontes culminantes do policy making na area. Po rem, seu impact a foi praticamente nulo: 

" ... os principais obstil.culos sao precisamente a indiferenya e a hostilidade, traduzidas na 

carencia de urn apoio social explicito. Ao :n3.o ter wna necessidade estrutural de C&T nacional 

em nosso pais, dadas as caracteristicas do modele dependente adotado, e ao estar os atores 

sociais que poderiam se interessar Iirnitados em sua capacidade de expressiio politica 

(pequena e media empresa, burguesia industrial) quem haveria de lutar por uma C&T prOpria? 

Sem apoio social, os mais ambiciosos esfon;os formais (conselhos e pianos) caem no 

vazio. Este e o caso patetico do plano mexicano e do Conacyt argentino." (Amadeo, 

1978:1447). 

0 periodol969-1976 parece ser o mais intense en termos de concepyao de PCT, em urna tentativa 

de coordenay§.o corn medidas econ6rnicas (ao menos aparentemente). Port~rn, o objetivo na:o foi 

alcanl"'do: 

11 
••• a politica de C&T -com exceyao do que se refere a transferencia de tecnologia- nunca 

esteve integrada -ou sequer considerada seriamente- no 3m.bito mais amplo das sucessivas 
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politicas econ6micas e industriais vigentes naquele periodo [1969-1976]" (Chudnovsky e 

Lopez, 1996:42). 

Assim, ainda durante o periodo substitutive, e apesar do aumento da quantidade de iniciativas 

formais, o Iugar da PCT na agenda governamental continuou sendo perif6rico: 

" ... no esquema de funcionamento da lSI na Argentina, as politicas comerciais e cambiais 

foram privilegiadas na agenda do estado e do empresariado, deixando a politica de 

C&T num Iugar secund3rio -correspondente ao lugar menos que secundfuio que o processo 

de inovayiio tecnol6gica ocupava na dinamica de crescimento da economia dom6stica. n 

(ChudnovskyeL6pez, 1996:38). 

Outre tanto ocorreu no plano mesopolitico. A incidencia do INTI sabre a politica industrial argentina 

foi tarnb6m escassamente relevante, ainda nos aspectos tecnol6gicos mais estritamente vinculados a 

area de competencia da instituiyao 

"0 INTI foi pensado como fomecedor de assistencia tecnol6gica para a indUstria. Nio teve 

nenhum poder de planifica~io sobre o setor industrial" (Adler, 1987:107). 

Ja na primeira abertura comercial, nao apenas a area cientifico-tecnol6gica perdeu relevancia, como 

pareceu irracional estabelecer diretrizes de politica industrial, possivel enquadramento para aquela. 

As politicas comerciais e cambiais foram privilegiadas, tanto na agenda govemamental como nas 

prioridades do empresariado. H. Nochteff explica este deslocamento da PCT do seguinte modo: 

"Em primeiro Iugar, porque foram as que mais influiram na estrutura dos preyos relatives 

[ ... ]Em segundo Iugar, dado urn mercado de credito permanentemente escasso, fechado e 

segmentado, a principal foote de financiamento de boa parte da indUstria era o auto

financiamento, que par sua vez era possivel pelos altos lucros que se obtinham elevando os 

p~s ao arnparo das tarifas. Em terceiro Iugar, os tipos de mudanya efetivos da indUstria 

e do setor agriuio influiam em dais sentidos decisivos sabre a distribuiyao da renda: entre 

ambos setores, porque a taxa efetiva de prot~iio da indUstria e as impastos de exportayio 

agropecuiuia -nos periodos em que se aplicaram- subsidiavam direta ou indiretamente a 

indUstria; e entre capital e trabalho, porque esses impastos de exportayao [ ... ] deprimiam os 

preyos dos alimentos aumentando os salaries reais. Finalmente, os efeitos do modele sabre 

a taxa de inflayao ou equilibria fiscal e o investimento colocaram ainda mais firmemente as 

politicas comerciais no centro das politicas pUblicas. Esta 6 uma das causas centrais pelas 

quais as politicas cientificas e tecno16gicas foram secundarias e residuais na agenda explicita 

do estado e do empresariado, e menos importantes ainda na agenda implicita." (Nochteff, 

1994a:56). 

Em meados dos 90, se registram algumas mudanc;as no policy making govemamental. Frente as 

limitayOes dos mecanismos de mercado para direcionar a dinamica econOmico-produtiva, se geraram 
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algumas politicas setoriais. Isto explica, ao menos parcialmente, as iniciativas de PCT 

correspondentes a fase posterior a 1994. Porem, isto nao significa que tenham sido adotadas politicas 

arivas, e tampouco pode ser entendido como urn reposicionamento da PCT na agenda govemamental 

"Quando finalmente o governo abandonou a ilusao de que o automatismo de mercado 

resolveria todos os problemas, se concentrou seriamente nas politicas supply-side, 

consistentes com o clima da epoca em que havia estado desde 1989. Ao contnirio, as 

politicas setoriais ativas (de reforma estatal, industriais, regionais, financeiras, 

tecnol6gicas, etc.) ocuparam urn Iugar marginal, e quando ocasionalmente convocaram 

os funcion3.rios foi mais como uma concessiio politica defensiva frente is redama~;Oes 

sociais do que como parte de uma estrategia de reconversiio produtiva" (Gerchunoff e 

Machinea, 1995:64). 

A observa~ao da participa¢o dos recursos destinados a C&T permite perceber o carilter secundiuio 

da area nos 90, ainda em termos de politica setorial. 

5.15. Or~;amento nacional em atividades seleccionadas 
rem milhares de pesos e indice C&T-100) 

fun~io 1993 1994 

m.ilhares de $ indice C&T=IOO mObares de$ indice C&T=lOO 

Ci!nda e T ecru.ca 604975 100,0 657823 100,0 

Defensa 2005973 331,6 2005282 304,8 

Educa¢o 1845295 305,0 2302486 350,0 

Seguridade Social 17304872 2860,4 20088325 3053,8 
- .. 

Fonte: Btsang et a1 (1995), sobre dados do Sistema mtegrado de Inforllla.9ao Fmancerra do Ministeno da Econorma 

e Obras e Servi~tos Pllblicos da Na~t.iio 

Sobre esse aspecto particular, R. Bisang cementa: 

"Como pode se observar [ ... ] os gastos em C&T sio pouco significativos em rela~o a 

outros setores. Representam, por exemplo, menos da terceira parte dos montantes destinados 

a Defesa e EdUC3.91io. Sao, ainda, sensivelmente inferiores aos gastos executados na area da 

Previdencia Social. Se se consider a o ano 1994, os gastos em C&T provenientes da 

adrninistray3.o central-estimados em 657 milh5es de d6lares- representam 1.22% do total do 

gasto executado a nivel central. 11 (Bisang et al, 1995: 11) 

A diminuiy3.o da importancia relativa da PCT corresponde ao periodo de 'reestrutura~ao regressiva' 

(ver ponto 4.3.5. !.). Para H. Nochteff(1994b ), todos os fatores que haviam mantido tanto a propria 

C&T quanta as politicas de C&T e as industriais num plano secundario na agenda -e nas prioridades 

do estado e da elite econOmica- se refon;aram como nunca antes na hist6ria econ6mica argentina, 
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causando urn abandono radical do conjunto de politicas e ay6es tecnol6gicas. Uma s6rie de causas 

econOmicas -vinculadas entre si- pennitiria explicar este abandono (ref Nochteff, 1994a:65): 

a) a economia, as ay5es govemamentais e as comportamentos empresariais se adaptaram a urn 

impulse financeiro ex6geno; 

b) as politicas cambiais e comerciais continuaram sendo o instrumento central, nao apenas em si 

mesmas, mas tamb6m para complementar e viabilizar as politicas financeiras; 

c) o nllcleo t6cnico, de decisao e de prioridades das gran des firmas industriais saiu da atividade 

produtiva e tecnol6gica para a financeira, comercial e a de lobbying; 

d) a economia e a elite econ6mica se moveram ern sentido exatamente contrario ao do Ultimo periodo 

da lSI, deixando os bens nao transitveis e indo para os produtos industrials menos diferenciados. 

J. Katz e E. Bercovich se expressam em uma linha argumentativa coincidente, para explicar 

o carater periferico da PCT argentina na agenda governamental 

"Trinta anos de estagnayao tecnol6gica em seu setor primario, uma indUstria concentrada e 

monopolistica desenvolvida num ambiente super protegido que repousa basicamente no 

investimento estrangeiro direto como fonte de dinamismo tecnol6gico, uma comunidade 

empresarial crescentemente envolvida em lobbying burocrittico, praticas oportunistas e 

predo:minancia de atividades rentista, em vez de esforyos tecnol6gicos e inovativos, urn sector 

cientifico e tecnol6gico com uma d6bil orientayao e escassos incentives, e uma burocracia 

govemamental que fracassou recorrentemente em incorporar a ideia de que uma rede 

coerente de institui~iies e politicas que sustentassem que o processo de mudan~ 

tecnoiOgica e moderniza~;ao e necessaria" (Katz e Bercovich, 1993 :451-2) 

5.4.4. Mudan~as na politica de laissez-faire 

A politica de laissez faire e uma das caracteristicas recorrentes da PCT argentina, tal como 

se desprende da cronologia. Neste sentido, pode ser considerada uma constante. Porem, as sucessivas 

tentativas de restama¢o do laissez Jaire nao implicam uma condiyio de reversibilidade do sistema. 

As mudanyas acumuladas fazem com que, na pritica, nao exista uma possibilidade de retorno a 

si:tuay3.o anterior. Ao contriuio, a nova fase de laissez faire resignifica as contelldos e usos anteriores, 

fruto da ay§:o das regulay5es geradas durante a fase anterior, e destas, por sua vez, sabre o cenario 

resultante do laissezfaire pr6vio. 

Por outre lado, a prOpria concepyao de laissez faire foi se alterando e se sofisticando no 

tempo, em parte, atrav6s de urn "dia.Iogo 11 com os enfoques reguladores, em parte, a partir da 
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evoluyiio te6rica neoclilssica e da percep~o de suas pr6prias contradiy6es e potencialidades: 

"A diferenca do que ocorre hoje, o laissez faire tecnol6gico daquela fpoca nio se 
baseava necessariamente num corpo de idfias coerente sobre das vantagens de confiar 
nas fontes estrangeiras de provisao de tecnologia. Se este podia ser o caso de alguns 

policy-makers em certas epocas, em outros casas 'os encadeamentos entre o desenvolvimento 

tecnol6gico eo econOmico nao eram percebidos' (Adler, 1987); a tradicional atitude refratilria 

das grandes firmas locais e as filiais de ET ante toda tentativa de controle da importayao de 

tecnologia convalidava este estado de coisas." (Chudnovsky e LOpez, 1996:38). 

Assim, o laissez jaire correspondente ao periodo 1989-1995 6, de lange, mais regulacionista e 

dirigista que 0 correspondente a fase 1976-1983. 

Por outre lado, e necessaria ter em conta que tanto a diversidade de atores implicados quanta 

o fato da descontinuidade institucional como elemento constante fazem com que, na priltica, existam 

sobreposiy5es de iniciativas correspondentes a distintas fases, ou, ainda, iniciativas isoladas, 

provenientes de interveny6es epis6dicas de atores nao hegem6nicos num momenta dado do processo 

de concepyao da PCT (como eo caso da Lei de Promo~o e Fomento a Inovayao de 1990)_ Em 

geral, os aparentes paradoxes podem ser explicciveis apenas mediante este tipo de simultaneidades 

(ou rupturas de uma suposta unidade institucional monolitica). 

Por enquanto, de todo modo, e dificil definir o canfl.ter dominante da PCT a partir de urn 

crit6rio de corte centrado na contradiyao 'laissezfaire/regulacionismo'. 0 recurso metodol6gico, 

neste caso, e_tentar identificar situay5es chave -que condicionam o funcionamento do SNI- nas que 

a iniciativa das ay5es e deixada (laissez faire) ou nao (regulacionismo) a criteria dos atores 

tecnol6gicos (sejam estes empresiuios, cientistas ou engenheiros) 

5.4.5. Debilidade do Estado como policy-maker 

0 papel do Estado como policy-maker e relativamente homogcSneo ao Iongo do periodo 

analisado. Reservou para si a responsabilidade sobre a forma.yao de recw-sos humanos e a manuteny1io 

das institui~tOes existentes (com as diferenyas anotadas no ponto 5.3.3.). Durante o periodo 1969-

1976 tentou incorporar a dimensao do planeamento: 

"0 papel do estado em ciencia e tecnologia entre 1966 e 1982 foi basicamente 
educacional e facilitador, e autOnomo, mesmo que com alguma influ&lcia de organizayOes 

internacionais. Entre 1969 e 1976 tentou ter urn papel adicional de promotor sem realizar uma 

planificayffo sistematica, com a possivel exceyao do plano cienti:fico e tecnol6gico de 1973." 
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(Adler, 1987: 126) 

No plano da politica tecnol6gica, ainda nos mementos rnais regulacionistas, o papel do estado se 

restringiu ao centrale dos contratos de transferencia 

"A area de transferSncia de tecnologia e uma das poucas em que houve uma politica explicita 

no campo tecno16gico [ .. .]. Uma politica que se reduziu, porem, 3 regulaf;io dos 

contratos de transferincia de tecnologia em seus aspectos fonnais: pr3ticas restritivas, 
dlculo de pr~os e, em alguns casos, as garantias. A Aigentina ditou uma legislar;a:o deste 

tipo em 1971" (Correa, 1994:144). 

Mesmo com wna independetlcia relativa em relar;ao As agSncias intemacionais (Adler, 1987), 

a busca de recursos alternatives ao onyamento nacional a partir do periodo 1984-1989 (ver ponte 

5.2.1.4.) implicou uma aproximar;iio da concepr;iio de politicas de C&T (em particular, quanta a 

adoyiio do formate de programas a curto e m6dio prazo) cls condiyOes do BID e o Banco Mundial 

para empr6stimos setoriais. 

E problermitico encontrar manifest~es que fayam refer€ncia a existencia de atividades de 

lobbying empresarial A (mica, neste sentido, 6 realizada em relaya:o a uma politica setorial, a de 

infomuitica: 

" ... na medida em que a politica dirigiu-se a cria~a.o de capacidades tecnol6gicas e industriais 

locais, enfrentou OS interesses vinculados a importa~ao de hens de informatica. Estes 

interesses se expressaram muitas vezes de maneira indireta, por exemplo, como preocupay5es 

pela sorte de urn usuario indefeso, suposta vitima das atividades oficiais. 0 lobby adverso a 
politica industrial se manifestou de formas diversas, mas com uma notavel capacidade 

de penetra~lio" (SECyT, 1989:66). 

A pnitica inexistencia de lobbying, em particular num meio politico onde este constituia uma pnitica 

consolidada (como se observou no ponte 4.3.2.7.) pode ser lida como urn indicador da escassa 

relev3ncia que a a~o do estado -enquanto policy-maker- adquiriu para o desenvolvimento das 

atividades tecno-econOmicas das empresas locais. Em outras palavras, o papel do estado em PCT foi, 

em geral, tao pouco relevante que na:o mereceu a atenyao dos atores econ6micos potencialmente 

afetados. 

De fato, isto leva a registrar uma nova constante na PCT argentina: em nenhum momento 

o estado aparece exercendo poder de coer~io sobre as empresas privadas a fim de direcionar 

suas trajetOrias tecnolOgicas. Ainda durante a fase 1969-1976, onde poderia ter sido mais conforme 

556 



com a racionalidade politica vigente: 

"0 papel do estado mudou com os sucessivos programas e com as mudam;as 
ideol6gicos, mas em nenhum momento o estado coordenou on orientou urn plano para 

o desenvolvimento cientifico e tecnol6gico. Como argumenta Sagasti (1978), as decis5es 

administrativas do estado carecem de alinhamentos uniformes, o que acentua a ambigiiidade 
e o carater contradit6rio dos instrumentos politicos, todos os quais sao passives e deixam a 

iniciativa ao setor privado. Nem uma iinica politica e coercitiva, o estado carece de meios 

para tratar com as empresas de forma diferenciada, para definir prioridades em 

desenvolvimento tecnol6gico, ou de afetar as decis5es tecnol6gicas chave da industria." 

(Adler, 1987:127) 

Na tentativa de gerar consenso sabre algumas das propostas de PCT, em particular a partir da 

implemen~o da lei de inovavao, restringiu-se a cria_vao de incentives (por outre lade, surnamente 

limitados quanta a seu montante e alcance) (ver ponto 5.2.1.5.2). 

Nenhuma coen;iio e o escasso respaldo material para a gera~iio de consenso siio 

caracteristicos de urn processo de nondecision making. A PCT, neste senti do, aparece como a 

expressiio do fracasso de alguns grupos para incorporar o tema na agenda govemamental ( ver ponto 

5. 5. 4. ), e da indiferent;;a generalizada acerca da prioridade tecnol6gica. 

No plano ideol6gico, e possivel tra~ar algumas explicay(jes para este comportamento. No 

plano de definiy5es de 'o que e/o born/a possivel' para 0 govemo, a agenda politica apresenta uma 

grande quantidade de iniciativas em termos de medidas econOmicas. E interessante aqui urn 

comentario de H. Nochteff:: 

"0 efeito da import3ncia das politicas comerciai.s sabre o conteUdo da agenda pUblicae 

privada se realimentou porque, como afirma Haggard, os atores tendem a ver as solu~Oes 

dos problemas particulares atraves da lente dos instrumentos de que dispiiem, e suas 

op0es sao Iirnitadas ou expandidas pelas ferramentas que tern a milo" (Nochteff, 1994a:57). 

Julgando a partir dos efeitos, parece evidente que a inova~iio na:o foi percebida em memento algum 

da hist6ria politica argentina como uma ferramenta para solucionar os problemas econOmico-sociais. 

Pelo contnirio: seguindo o receituario de politicas monetaristas, ou, em geral, neocl3.ssicas, 

hegemOnicas durante grande parte do periodo analisado (em particular durante as fases de abertura), 

tal percep~o nao poderia ter aparecido_ 

Ainda por parte da comunidade cientifica local, que, ao menos em teoria, poderia ter se 

expressado com maior preocupayiio a esse respeito, isto parece relativamente alheio a sua 
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racionalidade: 

"Do 1ado do complexo de C&T, para instituiy6es como o CONICET ou o sistema 

universitario, a desarticula~;io com o setor produtivo estava Ionge de constituir um 

problema, j3. que se considerava a 11 academia 11 como algo incompativel com atividades 

de 'segunda ordem', tais como a vinculayao como aparato produtivo ou a transferencia de 

tecnologia" (Chudnovsky e Lopez, 1996:39). 

Como veremos mais adiante (ver ponto 5.5.4.), a preocupayao pelo papel do estado na concepyio 

e implementayao da PCT argentina aparece num conjunto relativamente restrito de criticos, que 

apenas periferica e episodicamente ocuparam cargos no aparato de estado52
. 

5.4.6. Complexidade e auto-organiza~io no policy making process local 

A debilidade do estado como policy maker da PCT nio deve ser confundida com a falta de 

iniciativas na concepy3.o de politicas. De fato, Argentina deve ser urn dos paises da regiao Gunto ao 

Brasil) onde mais pianos para PCT tern sido concebidos. Ao mesmo tempo, em proporya.o, deve ser 

urn dos que apresenta a taxa de implementayiio mais baixa dos mesmos53
. Em outras palavras, o 

deficit de implementayao tende a ocultar a proliferayio de pianos falidos. Em particular, durante a 

Ultima fase do periodo substitutive: 

"Ainda que diversos pianos econOrnicos e de desenvolvimento cientifico e tecnol6gico tenham 

sido desenvolvidos, especialmente entre 1970 e 1976, eles foram apenas indicatives e tiveram 

pouco efeito sabre a politica govemamental. A instabilidade politica e econOmica foryou que 

o processo de policy-making se baseasse em considera¢es de curta prazo, que os pianos nao 

podiam ter em conta. Portanto, pianos e politicas econOrnicas e industriais coexistiram sem 

se coordenarem entre si." (Adler, 1987:133). 

Mas tambem durante o final dos 80, quando este deficit, entendido como uma constante da PCT 

local, leva a Katz e Bercovich a afirmarem: 

" ... na:o podemos argumentar que o pais foi capaz de desenvolver urn corpo coerente e efetivo 

de politicas e instituiy6es capazes de induzir urn processo bern sucedido de gerayao, 

12
Por outro lado, e necessario ter em conta que o fato de ocupar urn espac;o nurn Iugar periferico do aparato 

de estado, tal como, por exemplo, a Secretaria de Ciencia e Tecnologia, nem sequer garante a possibilidade efetiva de 

implemen~o das politicas concebidas. Como se vera no ponto 5.4.6., o primeiro problema deste tipo de fra¢es do 

aparato de estado foi conseguir urn "espayo goverruivel". 

53Talvez, precisamente esse deficit de implementa~ explique, ao menos parcialmente, a proliferay§.o de 

ooncep¢es alternativas. 
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transferSncia e difusao de conhecimento cientifico e tecnol6gico na estrutura produtiva. 

Tampouco podemos dizer que a Argentina tenha tido alga parecido a uma estrategia 

tecnol6gica que retletisse suas necessidades de Iongo prazo au suas oportunidades no 
mercado intemacional." (Katz e Bercovich, 1993 :452) 

Para Chudnovsky e LOpez, o deficit de implementayao de uma estrat6gia global afeta tambem as 

iniciativas adotadas durante a Ultima abertura: 

" ... consideramos que, a16m de suas boas inteny5es, as iniciativas implementadas estio 

desarticuladas, carecem de rumo defmido e nao geram as sinergias que deveriam constituir 
o prop6sito central da politica tecnol6gica. Ao mesmo tempo, as demandas tecnol6gicas e 

organizacionais necessarias para desenvolver a competitividade sistSmica do setor 

manufatureiro t&n sido pouco atendidas, e em particular das P&MEs, demandas aumentada 

pela abertura e para cuja soluyiio a importayiio de tecnologia e insuficiente. Nessas condiy5es, 

se agrava a crise em que se debatem as velhas instituiy5es, corre-se o risco de tornar 

rapidamente inoperantes os novos mecanismos e, em os fates, se reafinna o laissez faire 

tecno16gico que as iniciativas examinadas poderiam ter comeyado a retificar" (Chudnovsky 

eL6pez, 1996:36-7). 

Uma das poucas instfulcias em que o estado poderia exercer certo poder de coordenayio e controle, 

a alocayao de recursos financeiros, foi historicamente subutilizada: 

"Do ponto de vista financeiro e econOmico, o Estado Nacional estabelece os montantes anuais 
designados por organismo e finalidade contilbil atraves do oryamento nacional. 0 

procedimento utilizado para sua elaborayao, segundo o qual cada organismo discute em 
separado com a Secretaria de Fazenda seu on;:amento anua1, impede seu uso como ferramenta 

de planejamento global e controle de gestae dos objetivos substantives do complexo" 

(Ferruindez e Munoz, 1992:399). 

De fato, esta forma de distribuiyio dos recursos, mediante mecanisrnos "bilaterais" entre instituiy6es 

isoladas e instiincias burocniticas na.o especializadas tende a consagrar acumulay6es hist6ricas (como 

observado no ponto 5.3.3.), outorgando ao processo de policy making urn perfil claramente 

incremental, alem de iniciativas racionais frilgeis e esporil.dicas. Na priltica, o processo de 

implementayiio da PCT na.o foi controlado nem avaliado, nem num plano macro: 

"0 controle de gestio global se realiza unicamente em efeitos cont3beis e patrimoniais, 

atraves do Tnbunal de Contas da Nagao, nao existindo instrumentos de mediyio da eficil.cia 

ou eficiettcia dos esfon;:os substantives envolvidos no funcionamento do Complexo 
Ccienti:fico e Tecnol6gico" (Fermindez e Mufi.oz, 1992:399). 

nem num plano micro-institucional, onde a 16gica dos atores diretos primou sabre uma orientay3:o 
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racional global: 

" ... a considerayao do impacto tecnol6gico de urn projeto de P&D tendeu a ser obviada ou 

admitida apenas sabre a base de ritualismo ret6rico. Em certa forma, isso implicou uma 

concessRo que devia fazer o discurso da politica para a racionalidade prOpria e irredutivel da 

comunidade cientifica. Nio deixa de ser sintom:ltico desta concessio o fato de que em 

tantos anus nio se tenha formulado uma eficiente metodologia de avali~io ex ante e 

ex post da atividade cientffica em tennos da aplicabilidade dos conhecimeotos gerados" 

(Vaccarezza, 1990:208) 

Logicamente, uma das derivayOes desse deficit na implementayao da PCT foi a falta de articula~iio 

entre as diferentes unidades do complexo de C&T, fato explicado em diferentes arnilises sobre a 

questao por dois fatores: a) a acumulaya:o hist6rica de instituiy6es geradas em virtude de diferentes 

interesses micro-setoriais e b) a debilidade -tambem hist6rica- das inst3ncias de coordena~t3.o, como 

pode se perceber nos seguintes ftagmentos: 

"A conforma~o hist6rica do Complexo Cientifico-TecnoiOgico argentino determinou 

uma de suas caracteristicas principais: a falta de articula~io entre organiza~Oes e 

institui~Oes de grande heterogeneidade quanto a prop6sitos, recursos e posi~o na 

cadeia produtiva. [ ... ] a diferen~a fundamental quanta ao que se observa em nosso pais 

reside no baixo grau de encadeamento intra e extra setor que aqui se manifesta. A 

heterogeneidade das orga.niza95es que comp5em o Complexo Cientifico-Tecnol6gico, 

combinada com a pequena capacidade de orient~ao de parte de seus organismos 

formuladores de politicas, detennina urn quadro de situayao caracteriza.do pela desarticulayiio 

dos esfori'Os" (Fernimdez e Munoz, 1992:400). 

11 A desarticula~o entre os program as das distintas organiza~Oes, a falta de objetivos 

precisos e de mecanismos de avaliai(3.0 e a concentra~ao na prestayao de servii(OS de retina 

e assist&lcia t6cnica sao os tr39os mais not3.veis das atividades cientificas e tecnol6gicas do 

setorpublico. (GACTEC, 1997:12). 

"Os Organismos de Ciencia e Tecnologia (OCT) tern se desenvolvido a partir de 

politicas setoriais. Ante a ausencia de programa~io global -que constitui uma falha na 

intervenl(3.o do Estado- sao not3.veis os desequihbrios de desenvolvimento e a falta de 

coordena¢o'' (GACTEC, 1997:36). 

" ... a multiplicidade de institui~es, sua origem no tempo e as miiltiplas jurisdi~Oes 

administrativas, quase necessariamente desembocam em problemas de superposi~o 

de objetivos e duplica~io de esfor~os. Isto e. a confonnayao estrutural do conjunto de 

institui~Oes introduz uma d.i.narnica institucional que -independentemente da excelSncia de 

alguns entes e da qualidade dos pesquisadores- abre serias dU.vidas sobre a eficiencia do 

sistema em seu conjunto. Em outros termos, a conforma~tiio estrutural das instituii(Oes coloca 
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alguns problemas iniciais sabre a eficiencia dos mecanismos de interven~ao, ainda coincidindo 

em sua necessidade ante as distory5es 'naturais' que apresenta o mercado tecnol6gico.'' 

(Bisang, 1995:35). 

"As instituiy5es pllblicas cumpriam basicamente fun~6es "facilitadoras", mais que normativas 

e orientadoras. Criararn-se organismos, atribuirarn-lhes fundos e regulamentaram suas 

atividades, por6n, isto nao ocorreu como parte de urn programa estruturado sabre a base de 

objetivos claros, mas como resposta a inquietudes provenientes de setores particulares 

da sociedade. Neste contexto, n.io surpreende que urn carftter fundamental no 

funcionamento das institui~Oes de C&T seja a inexistSncia de um plano superior de 

coordena~.io, necessaria ao considerar que cada uma se situa em distintos estamentos do 

aparato administrative estataL Dai surgiram sobreposiy5es, falta de mecanismos de 

comunica~ao intra-sistema e a inexist&lcia de mecanismos globais de prioriza¥io de objetivos 

e de instfulcias de avalia¥io; cabe agregar tamb6m disputas entre distintos organismos do 

complexo." (Chudnovsky e Lopez, 1996:38). 

A principal instancia govemamental, atrav6s da qual tentou-se coordenar o conjunto das instituiy5es 

de C&T foi a Secretaria de Ci&lcia e T6cnica. A SECyT foi criada em 1969, mais de uma d6cada 

depois da crial'iio das principais instituil'5es de P&D do complexo de C&T: o INTI, o INTA a CNEA 

eo CONICET. Este fato ja traz uma origem con:flitiva que marca sua evolu~o posterior: a SECyT 

se encontra constantemente desafiada pela necessidade de legitimar sua exist&tcia e mandata sabre 

estas instituiyOes previamente existentes. 

Por outro lado, sua hist6ria e particulannente agitada (ver quadro 5.14. sabre Evoluyao do 

organismo estatal de ciencia e tecnologia (1969-1995) no ponte 5.4.2.). Foi gerada como urn 

desprendimento do CONICET, na forma de uma Secretaria do Conselho Nacional de Ciencia e 

T6cnica (CONACYT) (dependente da Presidencia da N~ao). Posterionnente, esta secretaria foi 

absorvida (entre 1972 e 1973) pela Subsecretaria de Ciencia e T6cnica, dependente agora da 

Secretaria de Planejamento. Novas modifica¥5es entre 1973 e 1982 fizeram este organismo depender 

(no primeiro caso como secretaria) do :Ministerio de Cultura eEduca¥iio. Isso foi assim ate 1989, com 

urn pequeno intervale entre 1982 e 1983, onde novamente dependeu da Presidencia da Naylio. Desde 

1989 e como secretaria, passou a depender da Presidencia da Na~ao. Em 1995 voltou ao ambito do 

Ministerio da Educa~ao. Aiem da instabilidade de sua dependencia funcional, a capacidade de 

coordenaylio da SECyT ficou limitada -segundo R Bisang- par dois motivos: 

- seu §mbito de ayao se reduziu as entidades pUblicas dependentes do govemo nacional ( deixando fora 
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de seu alcance os organismos provinciais e as organizayOes nao governamentais ); 

- o mecanisme on;amentario de suporte as institui'Y5es pUblicas de C&T deixou-lhe base material para 

incidir sabre a tomada de decis6es ao nivel micro-institucional: 

"Os principais organismos de C&T discutem seus or~amentos de maneira autOnoma 

com o Ministerio da Economia e tem verbas especificas que nio dependem da 

Secretaria de Ciencia e TCcnica. Desta forma, os sistemas de fixayiio de objetivos e de 

controle do gasto ficam limitados, na maioria dos cases, as propostas do prOprio organismo, 

sem interay1io com seus pares nem com coordenay6es superiores a nivel da secretaria de 

C&T" (Bisang, 1995.35). 

A falta de coordena~o e ajuste das ayOes a uma estrategia consensual afetou a evoluyao da prOpria 

SECyT, levando-a a urn desenvolvimento estrutural desfuncional: 

"Nunca se p6s em dU.vida que a SECyT eo 6rgao central do Govemo Nacional em materia 

de politica cientifica e tecnol6gica, mas o certo e que no passado suas fum;Oes e objetivos 

foram, no minimo, ambiguos, mesclando frequentemente o papel politico com o de 

incentivo, e inclusive com o de execu~io de atividades de pesquisa e desenvolvimento 

em alguns campos, como a inforrruitica. Como consequfficia, a estrutura da SECyT cresceu 

de modo injustificado em algumas areas e decresceu naquelas vinculadas a 
programa~io. Esta circun.stfulcia se viu agravada tambem pela insistencia hist6rica de muitos 

de seus titulares em exercer simultaneamente a Presidencia do CONICET." (GACTEC, 

1997:14). 

A SECyT nao foi a Unica e exclusiva :insta.ncia de coordenayio do complexo de instituiy6es de C&T. 

Ao Iongo da cronologia do ponte 5.2. se registram uma serie de tentativas de geraya.o de instiincias 

complementares, de canlter colegiado ou participative, em geral de ay!o limitada. A Lei de F omenta 

a Inovaya:o Tecnol6gica, particularmente, incluiu a conformay1io do Conselho Federal Assessor 

(COFEA). Este organisrno ~presidido pela Secretaria de Ciencia e T6cnica e integrado por 

representantes das provincias- opera como distribuidor de uma serie de fundos arrecadados em 

virtude da mencionada lei, e se converte, em parte, em coordenador das atividades provinciais na 

materia. Porem, algumas das car6ncias hist6ricas foram reiteradas na concepyao desta instituiy1io: 

"Novarnente o funbito de aca:o e parcial, j<i que esta institui~io nio tem jurisdi~io nem 

mecanismos fonnais de vincula~o nem dependencias hieni.rquicas com as organiza~Oes 

mais relevantes do conjunto de institui~es de C&T." (Bisang, 1995:35) 

Por outro lado, e necessaria ter em conta a existfulcia de uma serie de a.yOes 'horizontais' de 

coordenacao que a prOpria interayao inter-institucional-no plano micro- tem con:figurado ao Iongo 
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do tempo. AmiUde, estas ay(ies aparecem sob a figura juridica do 'convenio' entre distintas instituiy5es 

publicas (a nivel estatal e/ou provincial) e/ou privadas (ver pontos 3.4.4.5. e 3.4.4.6.). Em alguns 

poucos casas, esta dinfunica e resultado de esforyos de Iongo prazo e deram Iugar a criayiio de centres 

ou novas instituiy5es corn estruturas financeiras e atividades pr6prias. Os atores principais destas 

ayOes tern side instituiy6es pUblicas: as universidades, o CONICET e, ern menor medida, o INTI, a 

CNEA e os govemos provinciais. (este assunto voltar<i a ser discutido no ponte 5.5.1.). 

Da perspectiva da dinfunica inovativa, surge nitidamente deste panorama a inexist&lcia de urn 

corpo legal e nonnative que atue como uma pauta de coordenayao global para tamar coesa a ayffo 

das instituiy6es e integra-las num plano de atividade de Iongo prazo. No contexte de urn estado 

fragmentado, parece clara que a SECyT nao teve, ao Iongo do periodo analisado, uma atuac;:iio efetiva 

-tanto sabre o processo de policy making govemamental como o de tomada de decis6es micro

institucional- tal que lhe permitisse se constituir num mecanisme de coordenayao e gerac;:ao de 

consenso. 

A desarticulayao interinstitucional nao pode ser explicada, entao, par simples problemas de 

implementayiio de politicas; pelo contnUio, a debilidade politica da entidade de planificayao e 

coordenac;:ao eo que permite explicar os problemas de coordenayao do complexo de C&T. 

A desarticulac;:iio, por outre lado, niio e urn fenOmeno est<itico, mas que evolui no tempo, 

retroalimentando-se. Em uma causac;:ao reciproca, na mesma medida em que a entidade organizador 

nao coordena, as instituiy6es se encontram, mais e mais, liberadas de sua prOpria discricionariedade 

"Com o passar dos anos e com urn ambiente econOmico-institucional inst:ivel, cada uma 

delas foi evoluindo segundo criterios individuais. Ante a falta de uma coordenac;:ao global 

e im.ersas numa separayao crescente entre as instituiy6es, as demandas do setor privado e os 

pianos do setor pUblico, nas Ultimas d6cadas o conjunto de instituic;:Oes tambem foi afetado 

pelo problema do firn do financiamento estatal. Com distintos ritmos e especificidades, 

cada uma delas foi encontrando crescentes dificuldades de funcionamento e articula~io, 

tanto dentro do setor pUblico como com o setor privado. As tentativas de solw;ao -com maier 

ou rnenor exito- se circunscreveram a ac;:Oes individuais, sem que chegasse a se articular urn 

sistema." (Bisang, 1995:47). 

Observado it dist3ncia, o processo de tomada de decis5es do complexo argentino de instituic;:Oes de 

C&T em seu conjunto e absolutamente incremental: 

"Esta ausencia de inst3ncias de coordenac;:iio se estende em muitos casas its institui~es em 

si -fato nao surpreendente, tendo em conta que o crescimento delas foi muitas vezes 
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inorgamce, adicionando funy6es e medificando suas regras operativas segundo foram 

surginde demandas especificas para resolver-, e que multiplica os problemas 

assinalados.(Chudnovsky e Lopez, 1996:38-9). 

Mas, por outre lado, e necessaria ter em centa que dentre das grandes instituiy5es, por sua vez, e 

processo de tomada de decis5es se atomiza num conjunto de unidades de P&D, nao necessariamente 

coordenadas entre si: 

" ... grosse modo, pode se afirmar que a dire~io do sistema surge, prioritariamente, pela 

somatiiria das decisOes individuais das unidades de C&T; apenas em menor medida, 

instfutcias superiores -como ser, cada universidade em particular, ou tedas elas em conjunto

parecem ter urn grau relative de participayao." (Bisang et al, 1995:64). 

Assim, o processo de tomada de decis5es -em seu aspecto mais estruturante- e definido por urn 

mecanisme social auto-organizado (e, precisamente por iste, em nada "socializado" ou 

"democnitico"), liberado a discricionaridade de atores relativamente isolados 

"Em sintese, o sistema gira sobre a base de um grande m'i.mero de organiza(:Oes de 

tamanho pequeno, com certa autonomia na fna~io de seus objetivos e regidas por 

regras prOprias de funcionamento" (Bisang et al, 1995:95). 

Se o alcance das tentativas de orientaylio e coordenayao do cemplexo de C&T foi restrito, 

as ay()es sabre o setor privado foram praticamente insignificantes. Em momenta algum da hist6ria da 

SECyT e possivel registrar a implem.enta¢:o de uma iniciativa consistente, estcivel e provida de meios 

materiais orientada a coordenar, direcionar ou cooptar a atividade inovativa privada. A diferenya de 

outros paises de industrializayao tardia que encararam estrategias agressivas de desenvolvimento, o 

estado argentino na:o encarou politicas pr6-ativas de inovayao privada. A falta de iniciativas neste 

sentido e tal que parece possivel dizer que na Argentina foi implementada durante as Ultimas duas 

decadas um.a politica inovativa de 'nao ay()es'. 

A exist&cia de algumas tentativas iseladas, de cat"citer setorial, e/ou realizadas durante breves 

periodos, com escassos recursos, niio parece su:ficiente para contradizer as a.firmay5es anteriores. 

Ap6s o periodo analisado, se implementaram, em virtude da Lei 23.877 de Fomento a lnovayao 

Tecnol6gicas, iniciativas consignadas no ponto 5 .2.1. 5.2. da cronologia. E. premature estabelecer uma 

avaliayao a respeito, mas e possivel afirmar que a exist&lcia de alguns incentives crediticios e fiscais 

nao parece constituir evidencia suficiente como para falar de uma reversao das politicas passivas 
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anteriores. Os poucos resultados alcanyados ate o momenta foram insuficientes para postular uma 

mudanya no comportamento dos atores privados induzido par estes incentives. A PCT p6s 1994 

(apesar de urn certo nivel de contradiyao quanta ao laissez faire econ6mico) tampouco parece tender 

a integrar a iniciativa privada em estrategias conjuntas ( estado-empresas) de desenvolvimento 

tecnolOgico. 

5.4. 7. Diversidade organizativa e deficit de implementa~iio 

E necessaria ter em conta que a PCT opera sabre urn conjunto nao homogeneo de instituiy6es, 

0 que gerahnente implica uma di£culdade extra no passe da concepyao a implementayao de politicas. 

0 complexo argentino de C&T, em particular, apresenta uma diversidade de instituiy6es que 

correspondem a diferentes concepy6es organizativas: 

"Cada organismo adotou internamente modelos organizativos de acordo com seus 

objetivos e campo de a~i.o especificos, alguns tomaram estruturas de tipo funcional, como 

e INTI, em alguns centres do CONICET a estrutura e per programas eu projetos e foram 

estabelecidas algumas tentarivas de estruturas reticulares [ ... ] A funyao de planejamento e 

controle de gestae nem sempre esta claramente diferenciada na estrutura dos diversos 

organismos; se detecta a existencia de posiy6es dispares entre os limites de urn planejamento 

e contrele minucioso e total, e a oposta, que considera que a atividade cientifica deve estar 

absolutamente livre de controles" (Ferruindez e Mufioz, 1992:400). 

Isto determina, entre outras coisas, a existfulcia de diferenyas na estrutura salarial e na continuidade 

de acesso a recursos financeiros 

" ... cada institui!Yiio tern seu prOprio mecanismo de fiXa~io de remunera~Oes.[ ... ] quando 
se examina a composiyao da distribuiyao salarial surgem diferenyas marcantes entre as 

instituiy6es, o que da Iugar a atritos internes. Ainda mais perque a articula~ao das 

institui~Oes com as fontes de recursos nio e temporalmente homogenea, dai que 

dinamicamente, podem se registrar periedos ern que uma instituiyao goza de certa folga 

econOmica enquanto que outra ... " (Bisang, 1995:44) 

As instituiyOes de C&T apresentam urn grau de complexidade maier que as unidades administrativas, 

as divis5es de uma empresa, ou, ainda, urn conjunte de firmas coesas num holding. No caso 

argentino, em particular nas unidades de P&D, a prOpria natureza das atividades detennina urn alto 

grau de mercia diante das mudanyas de politica: 

"Trata-se, por outro lade, de instituiy6es rigidas, que se definem por campos de 

especializayao, o que dificulta a reorientayae de seus objetivos em funy3:o das mudanyas que 
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ocorrem no meio ao qual dirigem sua atividade [ ... ] Por outre lade, e provavelmente como 

consequencia das caracteristicas que rodearam seu nascimento, tern se dirigido 

fundamentalmente a ci&tcias e tecnologias duras. Por sua vez, entre as instituiy5es voltadas 

ao tecno16gico privilegiou-se a engenharia sabre os aspectos "brandos" da tecnologia." 

(Chudnovsky e Lopez, 1996:39). 

As institui¢es tern urn acesso diferencial aos recursos destinados a C&T (como se observou 

no ponte 5.3.3.). As instituiy5es orientadas a pesquisa cientifica -o CONICET e as universidades

concentram quase a metade do oryamento. No campo exclusivamente tecnol6gico, o INTA tern urn 

oryamento tres vezes superior ao do INTI, apesar de o valor da produya.o do setor primario ser 

similar ao da produyao manufatureira. Ainda que ambas instituiy5es iniciararn suas atividades de 

forma praticamente simultfulea e com :fi.mc:;:5es afins, o crescimento da primeira foi notavelmente 

superior ao da segunda. R. Bisang propOe algumas explicayOes para estas diferenyas: 

"A busca das raz5es explicativas do posicionamento relative, quanta aos recursos de carla 

uma das instituiyOes, leva a exarninar o mecanisme de distribuiyao de fundos. [ ... ] sua 'sorte' 

financeira est8 indissoluvelmente atada a evolu~ao dos recursos da Tesouraria. Por sua 

vez, estes sao a caixa de resson§ncia das politicas econOmicas de ajuste global. Desta forma, 

no criteria de seleyao para a alocayao de recursos e prov3vel que os gastos em C&T 
operem como 'residuais' ante a preemintncia de outras saidas (como por exemplo, o 

pagamento de juros da divida, os gastos em sa.Ude, educaylio, defesa, etc) 

Somado a isso, cada uma das institui~Oes 'discute', atraves de sua respectiva via 

hiecirquica, as designa~Oes or~amentarias anuais independente do resto, o que conduz 

a urn sistema onde cada institui~iio tern, por urn lado, urn sistema prOprio -devido a 

estatutos ou politicas posteriores- e por outre, uma dependCncia na provis3.o de fundos." 

(Bisang, 1995:46). 

No marco destas diferenyas, e possivel encontrar uma serie de elementos organizacionais comuns a 
maioria das instituic:;:5es do complex:o de C&T: 

- as instituic:;:Oes se originaram como resposta a problemas tecnol6gicos pontuais ou a iniciativas de 

politicas pontuais, mas sem articulac:;:ao interinstitucional ou intersetorial; 

- frente a inexistencia de urn corpo legal que articulasse sua atuac:;:a.o e fixasse pautas para a alocac:;:ao 

de recursos, carla uma das instituiyOes se desenhou e desenvolveu de forma descentralizada 

( econOmica e adrninistrativamente) e isolada das restantes; 

- seus objetivos originais foram difusos e gerais, pennitindo certa :flexibilidade operativa que 

eventualmente desembocou em faltas posteriores de controle e coordenac:;:ao; 
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-a falta de coordenayiio explica, ao menos parcialmente, a nao apariyiio de sinergias: 

" ... mesmo com certos avanc;os importante, e provavel que o conjunto de instituiy5es -alem 

dos avatares politicos e das restri¢es econ6micas- tenha operado abaixo de seu potencial. 

Longe de conformar urn sistema catalisador das extemalidades emergentes dos 

desenvolvimentos de carla urna das institui96es, sob os alinhamentos gerais de urn projeto 

articulador COmlUil, tudo indica que as instituiyOes tenderam a operar de maneira independente 

e amillde alheias do campo produtivo." (Bisang, 1995:21-2). 

Existem tres pianos -assinala R Bisang (ref: 1995:47-8)- onde se verificam falhas na implementa9a.o 

daPCT: 

a) inexistencia de urn sistema de coorderta.c;ao de instituicQes, o que deriva na niio captayiio de grande 

parte da sinergia gerada nestas atividades; 

b) desarticula¢o das instituiy5es como entomo. Existe certa desconexiio entre pesquisa e docencia 

(paradoxalmente dois funbitos preponderantemente estatais ), e entre o conjunto de instituiy6es de 

C&T e o meio produtivo local; 

c) falta de sincronia no funcionamento interne das instituir;6es, tais como a inexistencia de crit6rios 

claros na alocayiio de seus recursos, de mecanismos de correr;iio de objetivos, de avaliar;a:o de 

atividades, incentives di:fusos, etc. 

Uma breve passagem pelas principais instituir;6es do complexo de C&T permite comprovar 

algwnas das caracterist:icas previamente assinaladas, assim como observar com maior detalhe alguns 

problemas organizativos: 

-INTA 

A agenda de pesquisa e desenvolvimento da instituir;ao nao deriva, segundo algumas criticas, de urn 

processo de tomada de decis6es racional, mas que surge de forma incremental, a partir da iniciativa 

de pesquisadores e "extensionistas 11
: 

"A mass a de recursos do INT A foi canalizada para areas que permitiram uma nipida 

consolidar;iio institucional. As prioridades nacionais em materia de desenvolvimento 

tecnol6gico -quaisquer que tenham sido, ja que ninguem as tinha definido- ficaram 

subordinadas ao objetivo de criar urn mecanisme que, para assegurar sua sobrevivencia, devia 

obter urn certo consenso segundo a funcionalidade de seu desempenho. Oszlak assinalou que 

no com~o da d6cada de 70: 

1) a orientar;ao nonnativa da a_cao do INTA estava intimamente associada ao contelldo dos 

pianos de trabalho que executava; 
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2) a iniciativa dos pianos vinha basicamente dos ticnicos, que estavam expostos a diversos 

condicionamentos e influSncias de seu meio de trabalho; 

3) o sistema de programa~iio vigente nao se baseava necessariamente num conjunto de 

prioridades racionalmente estabelecidas, mas que surgia como consequencia de urn 

processo de acumula~io de iniciativas e decisiies incrementais" (Valeiras, 1992:145-6) 

A instituiyiio apresenta uma baixa resposta a mudanya de contexte, derivada de sua rigidez 

organizacional (mesmo quando ocorreram mudanyas estruturais neste sentido): 

"0 imbito jurfdico-institucional carece de flexibilidade para abordar a transfeRncia 

de tecnologias incorporadas em hens de capital e insumos conforme o novo panorama 

setorial Tampouco se consegue a flexibilidade necessaria para realizar com fluidez transay5es 

de natureza comercial, no mercado interne e intemacional. Em que pese a autarquia 

administrativa e t6cnica do organismo prevalecem normas, procedimentos e controles que 

impossibilitam ou restringem seriamente as possibilidades de encarar ay6es tais como as 

melhorias das condiy6es de trabalho dos pesquisadores, a celebraya:o de convenios de 

desenvolvimento com empresas privadas, ou a obtenc;3.o de receitas monetarios pela venda 

de tecnologias." (Valeiras, 1992: 147) 

As dificuldades financeiras derivadas do ajuste oryamentcirio impactaram negativamente sobre os 

recursos humanos da institui91io: 

-INTI 

uA diminui~o dos recursos fmanceiros atribuidos ao organismo, sobretudo a partir da 

presente decada, assim como as limitay6es existentes para sua e:ficiente utilizayao, 

significaram o desmantelamento de equipamentos de trabalho e a ruptura de processos 

de form~o de pesquisadores, reduzindo a qualidade dos recursos humanos de que disp5e 

o !NT A." (Valeiras, 1992:148) 

Uma missiio da ONUDI realiz.ada em 1984, mostrou alguns pontes :Erageis na organizac;ao da 

instituic;fto54
, em particular: 

- escasso nivel de rela«;ao horizontal entre os distintos departamentos, setores e centres de pesquisa 

do INTI, assim como deste com outras institui~es de ciencia e tecnica; 

- baixa capacidade de comercializa9ao dos resultados das pesquisas realizadas; 

- falta de definic;Oes quanto a distribui«;ao e alocayao de responsabilidades especificas para as diversas 

areas. 

No inicio dos 90, urn critico reafinnava a persistfulcia destes inconvenientes: 11Apesar dos esfor9os 

54para maiores detalhes sobre estas avalia.90es institucionais, ver ponto 3.4.2. 1.2. 
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realizados, subsistem ainda os problemas assinalados 11 (Valeiras, 1992:159). 

Emmeados dos 90, ajulgar pela amilise de D. Chudnovsky eA. Lopez (1995), os problemas, Ionge 

de se resolverem, parecem terse agravado: 

- os diferentes objetivos competem entre si em :fi.myiio da restriyao or~amentaria. A crescente escassez 

de fundos gera 6bvias tens6es em tomo da alocaylio de recursos no interior da instituiyao; 

- a convergencia de dais processes -o recorte oryamentario e a ausencia de uma orientayao clara e 

est:ivel par parte das sucessivas direy6es do organismo-levaram a uma situayao na qual: 

-carla centro orienta suas atividades de modo totalmente autOnomo; 
-cada urn escolheu alternativas diversas para sobreviver; 

-os recursos humanos foram degradando paulatinamente; 

-a moral do pessoal e baixa (urn dos poucos incentives que sobrou foi a capacitayao via 

cooperaya:o intemacional, mas isto implica o risco de saida posterior para atividades 

remuneradas de acordo com capacitayao superior). 

A prOpria persistencia dos problemas parece ser urn sinal de rigidez e inf:rcia institucional. 

- Universidades Nacionais 

No caso das universidades, a autonornia institucional se soma a interaya.o de fatores que determinarn 

urn deficit de coordenayao e articulayRo interinstitucional: 

" ... na pd.tica, cada universidade e uma entidade autOnoma com funcionamento 

independente do resto do complexo de C&T (Bisang, 1994). Se faltam mecanismos de 

coordenayao interuniversitarios em materia de pesquisa; de fato, em muitos casas esses 

mecanismos nao existem nem mesmo ao nivel intrauniversitario. A dire~io do sistema 

parece surgir da somat6ria das decisOes individuais das unidades de C&T e apenas em 
menor medida ha. uma participa.yao das inst3ncias superiores. 11 (Chudnovsky e LOpez, 

1995:76). 

Tambem nas universidades as fi.m.yOes de concepyio de politicas e coordenayao de sua implernentay§.o 

sao deficitarias: 

"a) nio existe a priori um mecanismo formal de coordena~io dos objetivos de pesquisa 

entre as distintas universidades [ ... ]; 

b) tampouco parece existir urn mecanisme eficaz de coordenayao no interior de cada 

universidade em particular[ ... ] tudo parece indicar que apenas sabre uma parte do sistema 

as respectivas secretarias de C&T t&n possibilidades de coordenar ex ante os objetivos e 
atividades. Pelo contriuio [ ... ] parece ocorrer que a verdadeira autonornia -a nivel de 

atividades e recursos- recai na unidade que leva adiante a pesquisa [ ... ]; 
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c) tudo indica que a medida que se descentraliza a nivel de faculdades a aloca.;ii.o de 

fundos orpunentarios para C&T, vii.o perdendo graus de liberdade a bora de coordenar 

os objetivos dos projetos a se realizar c-om este financiamento (em alguns cases e 

mecanisme de descentraliza~ao de objetivos parece mais contundente quando o diretor do 

institute ou o pesquisador-chefe do grupo consegue fundos adicionais. AmiUde, as instfulcias 

superiores apenas convalidam a atividade" (Bisang et al, 1995:63-4). 

A funyao de avaliayao, e sua derivayao como indicador de objetivos politicos e assim afetada. Os 

grupos de pesquisa da Faculdade de Ci&tcias Exatas e Naturais da Universidade de Buenos Aires, 

por exemplo, sao afetados por sinais contradit6rias que recebem das autoridades das unidades nas 

quais se desenvolvem: erganizam-se semimirios e conferencias sabre a import3ncia para o pais da 

formayao de recursos humanos que contribuam com o avanyo tecnol6gico mas, simultaneamente, 

apenas se avaliam segundo a quantidade de artigos publicados em revistas de refer&tcia intemacional 

(Garcia de Fanelli, 1993). 

Na pnitica, parte da autonomia universitaria, no campo da pesquisa, se desloca dos degraus 

superiores das diferentes faculdades as unidades de C&T _ 

" ... num nivel muito estilizado, as cetulas b<isicas das atividades de C&T nas universidades 

:funcionam da seguinte forma: tern graus relevantes de autonomia na fix~ao de seus objetivos, 

efetuam alocay6es em funyao desses objetivos, mas os recursos vern de terceiros. Os 

mecanismos de avaliayao, se existem, em geral sao ex posf5 e ficam circunscritos ao juizo de 

pares [ ... ] Tudo sugere que oeste plano estamos Ionge de conformar um sistema, 

assemelhando-se mais a urn con junto de grupos uio articulados que operam de modo 

conveniente11 (Bisang et al, 1995:93). 

D. Chudnovsky e A LOpez sugerem que este grau de autonomia das unidades de C&T universitiui.as 

e menor no caso das que realizam atividades tecnol6gicas: 

"Porem, esta descentralizayao na fixayao de objetivos e menor no caso das atividades 

tecnol6gicas que no campo da ciCncia. Isto ocorre porque certas atividades, tais como as de 

extensao industrial, tern necessidade de urn "guarda-chuva" institucional mais formal 11 

(Chudnovsky e Lopez, 1995:76). 

-CONICET 

5 ~a realidade, a maioria dos mecanismos de avaliaQiio existentes sao ex-ante, restringindo-se a conside~o 
de projetos de pesquisa 
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Talvez o Conicet seja a melhor indicat;;ao da falta de consistencia na concep~o de polfticas de C&T 

no plano meso-institucional. A criayiio e proliferayiio de institutes de pesquisa sob sua dependencia, 

foi francamente contradit6ria em relayao a sua funyao originiuia, de entidade coordenadora e 

:financiadora, passando a se estender a fim~5es de execuyao de pesquisa: 

"Com relayao a este movimento, cabem tres comentirios centrais: a) altera urn dos principios 

fundacionais do CONICET, que era ode que o organismo encargado de promover a pesquisa 

cientifica e tecnol6gica nao substituisse nero atrapalhasse as instituiy6es que vinham 

desenvolvendo tarefas de pesquisa, b) a criayiio de uma institucionalidade na P&D 

extrauniversitaria implicou debilitar as layos existentes entre as universidades nacionais, c) 

tendeu a desviar recursos para tarefas administrativas" (Chudoovsky e Lopez, 1995:70). 

5.4.8. Elementos para urn modelo organizacional do complexo de C&T argentino 

As sucessivas tentativas de estabelecer uma coordenayao central sabre o complexo 

institucional implicaram -em termos estilizados- o choque entre duas racionalidades, cujo resultado 

foi urn processo de policy-making incremental: 

" se sacraliza no discurso, como modele incontestavel, a rel~o de verticalidade entre 

organismos de planificay§:o, de incentive e execuy3:o. Porem, esta l6gica de subordinayao 

enfrenta com urn poder burocnitico irredutivel daqueles organismos e com seus sistemas de 

representayao e alianyas, suas interrelayOes com a sociedade civil, que garantem sua 

autonomia. Dai uma tensii.o e conftito recorrente, ou uma serena dissociat;io de politicas 

organizacionais que diminuiram a amplitude da politica cientifica estruturada em 

termos do novo discurso e de seu 'locus' especifico" (Vaccarezza, 1990:208). 

Utilizando os quatro tipos ideais de organizayii.o propostos por R. Elmore (ex:plicitados no 

ponto 2.3 .4.1.), em que se vincula complementarrnente a) o principia construtivo da instituiyao, b) 

a distnOuiyao intema do poder, c) o processo de fonnulayao de politicas organizacionais e d) a forma 

de implementa.y§:o, parece possivel sintetizar alguns dos elementos desdobrados ate aqui e proper urn 

modele dos fonnatos organizativos efetivamerue implementados nas diferentes tentativas de 

organizay!o da PCT argentina e seu complex. a institucional56
. 

A ideia principal deste exercicio e analisar as formas de organizayiio efetivamente vigentes ao 

5<>rladas as limi~Oes desta pesquisa, e em particular ao fato de se restringir aos materiais disponiveis nas 

fontes secundarias, este exercicio apenas intenta gerar imagens est:ilizadas dos modelos organizativos vigentes. Por 

outro Iado, e necessano esclarecer que foi estendido o uso dos modelos de Elmore de uma institni~ singular a um 

complexo institucional. 
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Iongo do periodo 1970-1995, e, em segunda instancia, tentar reconstituir as formas ideais que 

poderiam estar na mente dos policy makers no momenta de sua concepyao. 

a) no nivel micro-politico 

0 modele organizacional generalizado e dominante nas principais agencias e instituiy6es do 

complexo (CONICET, INTI, INTA, Universidades Nacionais parece se corresponder como Modele 

IT: Implementayao como urn processo burocnltico: 

-Principia central: Os dois atributos centrais destas organizay6es sao discricionaridade e retina. Toda 

conduta importante nestas organizayOes pode ser explicada pela irredutivel discricionaridade exercida 

pelo pessoal ( diretor e administrative) no desempenho de suas tarefas cotidianas e pelas retinas das 
atividades que eles desenvolvem para manter e reafinnar sua posiyao dentro da organizayao. Os 

grupos de pesquisa e os pesquisadores individuais, por sua vez, se submetem a este tipo de gerfulcia 

e aprendem a desenvolver sua atividade no contexte dado por tais relay6es. 

- Distribuicao de poder: A predominincia de discricionaridade e rotinizayao implica que o poder tende 

a se fragmentar e se dispersar ern pequenas unidades que exercem, relativamente, urn forte contrele 

sabre tarefas especificas dentro de sua esfera de autoridade. A proporyio de contrele que carla 

unidade organizacional pode exercer sabre outra -lateral ou hierarquicamente- esta baseada no fato 

de que assim como as organizayOes sao crescenternente cornplexas, as unidades sao mais 

especializadas e exercem maier contrele sabre suas operay5es internas. Isto explica, ao menos 

parcialrnente, a rigidez ou mercia institucional assinalada por diversos criticos, assim como a 

resistencia estrutural destas unidades a se submeter a mudanyas prevenientes de urna instfulcia 

"superior" -a SECyT, em suas diferentes vers6es- "extema" da perspectiva das unidades 

burecratizadas. 

- Fonnulayao de politicas organizacionais: 0 precesso de fonnulayao de politicas consiste em 

controlar a discricionaridade e alterar retinas. Todas as propostas de mudanya sao julgadas pelas 

unidades organizacionais quanta ao grau em que se desviam dos padr6es rotinizados estabelecidos. 

Este mecanisme de traduyao das iniciativas de mudanc;a aos c6digos previamente estabelecidos faz 

com que, na pci.tica, as decis6es organizacionais tendarn a ser incrementais. Isto explica porque, em 

alguns casas, como o INTI ou o INT A, as mudanyas formais na estrutura de gestae nao apareyam 

retletidas em mudanyas na conduta institucional. 

- Processo de implementayao; A implementayao "ideal" se restringe, entao, a identificar onde se 

concentra a discricionaridade, qual das retinas e necessaria modoficar, desenvolvendo retinas 

altemativas que representem a politica precurada, e induzam as unidades organizacionais a substituir 

as velhas rotinas pelas novas. A rigidez institucional e assim consagrada, mediante mudanc;as 

incrementais. As mudan~as se apresentam como tentativas de otimizayao. 

Nota-se que a maioria das institui¢es do complexo foram geradas na decada de 60, momenta 

em que existia urna tend6ncia a gerar fortes estruturas burocr<iticas estatais centralizadoras. 0 
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tamanho e formate estrutural das institui~Oes de C&T retlete claramente esta tendfulcia. No plano 

ideol6gico, a defesa da autonomia e hierarquia intema das instituiy5es se combina com urn sentimento 

de necessidade de defesa do patrim6nio estatal e a soberania nacional. Desta perspectiva, as tentativas 

de m~ sao percebidas como agress5es extemas. No caso particular das Universidades, soma-se 

a este sentimento a percepyao das iniciativas centralizadaras como uma agressao ao principia de 

autonomia universitaria, consagrado pela Reforma de 1918. 

A generaliza~ao e aprofundamento do modele burocrcitico pode ter sido, em suas origens, 

resultado de urn processo racional de policy making, mas e necessaria nao perder de vista que sua 

evolu~ao posterior responde fundamentalmente a urn processo de auto-organiza~ao, em virtude de 

umjogo de intera~6es crescentemente complexo. Ao Iongo do tempo, algumas dessas interay6es se 

cristalizam como usos e normas institucionais intemas, e se integram em uma esp6cie de 'sentido 

comum' que adota a forma de urn conjunto de racionalidades complementares, do qual cada grupo 

de atores institucionais (grupos de pesquisadores, categorias de pessoal tecnico, divis5es de 

administrativos, etc.) e portador e reprodutor. 

b) as tentativas macro-politicas 73-76 e 84-89 

0 fate de que o Modele II: Implementa~ao como urn processo burocrcitico seja o mais 

encontrado entre as diferentes instituiy6es de C&T nao significa que o Complexo de C&T em seu 

conjunto responda a este tipo de organizayao. De fato, durante o periodo 1973-1976 (ver ponte 

5.2.1.2.2.) e, especialmente, durante 0 periodo 1984-1989 (ver ponto 5.2.1.4.) e possive1 registrar 

uma tentativa par parte da SECyT caracterizcivel em termos da tipologia de Elmore como Modele 

III: Implementayiio como desenvolvimento organizacional 

-Principia central: As organizay5es devem funcionar para satisfazer as necessidades psico16gicas e 

sociais b!isicas dos individuos: para a autonomia e controle de seu prOprio trabalho, para a 

participayio em decis6es que os afetam, e, fundamentalmente, para se comprometer com os 

prop6sitos da organizayao. Este compromisso bcisico adotou, na planificayiio local, o formate de 

'afirrnayao da autonomia nacional em C&T'. 

- Distribuiyio de poder: em termos ideais, as organiza~5es deste tipo se estruturam como objetivo 

de maximizar o controle individual, a participayao e o compromisso de todos os niveis. Deficits de 
implementayio mantiveram vigentes as burocracias estruturadas hierarquicamente, por isso, durante 

estes periodos aumentaram os mecanismos de controle a favor dos niveis superiores, a expensas dos 

inferiores. Em outros termos., seja por impotencia das inst§.ncias de concepyiio e implementayao das 
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politicas, seja por resistencia das estruturas burocniticas das unidades ou por falta de 

comprometimento dos atores envolvidos, nao se chegou a consolidar urna estrutura organizacional 

tendente a minimizar o controle hier<lrquico, distribuindo a responsabilidade pelas decis5es entre 

todos os niveis da organizac;:ao, de forma coerente como principia central. 

- Formul~ao de politicas organiza.cionais: dado que a qualidade da formulac;:lio de politicas depende, 

neste tipo de modelos organi.zativos, da cria.c;:ao de grupos efetivos de trabalho, nlio e de estranhar que 

por urn lado o pouco tempo de implementaylio durante o periodo 1973-1976 eo fracasso das 

instfulcias participativas colegiadas durante o periodo 1984-1989 (em particular, do Conselho 

Interinstitucional de Ci&lcia e Tecnica) contrariaram a qualidade do processo de tomada de decis5es. 

Nlio se conseguiu construir metas comuns, mecanismos de comunicaylio intema aberta, confianya 

reciproca entre as instituiy5es e a SECyT, apoio entre os membros dos corpos colegiados. Embora 

parece terse alcanyado urn certo grau de controle dos con:flitos durante o periodo 1984-1989, isto 

parece explic<ivel rnais por urn elemento ideol6gico generalizado (a conscifulcia da necessidade de 

consolidar a restaurayao democr<itica) do que pela construylio bern sucedida de urn consenso acerca 

da PCT (em particular, acerca de sua implementayio). Nao e alheia a esta questlio a escassez de 

recursos, que aparecia, neste plano, como urn limite "extemo" a toda iniciativa de mudanya estrutural. 

- Processo de implementaylio: como o processo de implementaylio neste tipo de mode los 

organizativos passa pela construc;:ao de consensos e a complementay!o entre os policy-makers e 

implementadores, nao e de estranhar 0 deficit de implernentayiio registrado durante ambos periodos. 

Nlio se conseguiu equilibrar a autonomia das diferentes instin.Iiy6es com o compromisso coletivo com 

a PCT concebida. Apesar de parecer ter se alcanyado um certo acordo em relayiio as metas da PCT, 

a 16gica micro-institucional parece ter primado sabre o consenso politico macro. 

c) o modelo meso e macro-politico efetivamente existente 

Ao incorporar na amilise as tentativas de coordenayiio das ayOes das instituiy6es de C&T 

exercidas desde o govemo, a estrutura organizativa do complexo se aproxima ao Modelo IV: 

Implementa.y8.o como urn processo de conflito e barganha 0 nivel de auto-organiz~lio das interay5es 

e o caniter incremental da PCT se fazem aqui mais evidentes. 

- Principia central: as instancias de policy making e de tomada de decis6es da PCT sao territOries de 

conflito nos quais as institui¢es, grupos e dirigentes com interesses especificos competem para obter 

vantagens relativas no exercicio do poder e a loca~iio de recursos escassos. 

- Distnbuic;lio de poder: a distnbui~ do poder oeste modele organ.izacional nao 6 estavel. Depende 

da habilidade temponiria de urn individuo ou grupo ou instituiyao para mobilizar recursos suficientes 

como para manipular a conduta de outros e o processo de tomada de decis6es. A posiyao formal na 

hierarquia aparentemente vertical, dirigida pela SECyT, e apenas urn dos milltiplos fa.tores que 

detenninam a distribuiy!o do poder. Outros fatores incluem: conhecimento especializado de alguns 

tecnocratas, controle dos recursos materiais (em particular financeiros), habilidade para mobilizar 
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apoios politicos externos. A vigfficia deste modele explica porque o exercicio do poder no complexo 

de C&T se vincula apenas muito pouco a sua estrutura formal. 0 aceso direto aos niveis de 

determina~ao do or~amento nacional, previamente assinalado, e urn fator chave para explicar a 

autonomia relativa das institui~Oes e a escassa capacidade de exercer poder par parte da entidade de 

planifica~ao e controle. 

- Fonnulayao de politicas organizacionais: o processo de policy making consiste, na pnitica, em uma 

barganha dentro e entre as institui~Oes e a SECyT. As decis5es negociadas sao o resultado da 

converg&cia entre atores com difurentes preferSncias e recursos. Dado que o processo de negocia~ao 

nao requer que todas as partes concordem sabre os objetivos comuns nem que eventualmente 

contribuam para o sucesso ou fracasso do processo de implementa~ao, o nivel de compromisso com 

as politicas assim elaboradas 6 ex.tremamente baixo. Este tipo de arranjo organizacional apenas requer 

que as partes concordem em ajustar mutuamente sua conduta em interesse de preservar o mecanisme 

de negocia~ao como urn instrumento para a aloc~ao dos escassos recursos. 

- Processo de implementa~ao: a implementa~ao da PCT consiste entiio nao num exercicio 

racionalmente ordenado de execu~ao de urn plano, mas em uma complexa serie de decis5es 

negociadas que refletem, sem supeni-las, as preferencias, interesses e recursos dos participantes. A 

avalia~ao da PCT e dificil, dado que o sucesso ou fracasso na negocia~ao niio pode ser julgado 

comparando o resultado com a decJ.a.rayao de inten~Oes, dado que uma lista de prop6sitos simples nao 

pode gerar urn enunciado que compreenda os interesses das diversas partes num processo de 

negociaya.o intemamente consistente. 0 sucesso, entao, n.ao surge de uma avaliayao consensual mas 

que e definido subjetivamente par atores isolados em rel~ao aos objetivos de uma parte no processo 

de barganha, em rela~ao ao atendimento de seus interesses. 

Mas, al6m disso, e necessaria dimensionar a hierarquia e o peso dos atores envolvidos e o 

nivel no que se desenvolveu o processo de conflito e barganha dentro do 3mbito das politicas 

pUblicas. Na pnltica, no caso argentino tem-se tratado de urn processo em que inst3ncias de 

coord~ao fracas tern barganhado em mesas de negociayao com institui~Oes de C&T fracas. Este 

territ6rio de negocia~o se situou numa posiyao periferica da agenda govemamental. Negociadores 

fracas num territ6rio fnigiL Neste contexte, o sucesso ou fracasso e mensurivel, par urn lado, em 

termos da preserva~ao do processo em si mesmo e, por outre, da sobrevivencia dos atores e 

instit:ui¢es envolvidos. Em uma sorte de empate hegem6nico entre atores fracos e/ou limitados por 

interesses micro-setoriais ou corporativos, na:o tern aparecido durante o periodo analisado, urn grupo 

de atores com poder suficiente como para alterar esta dinfunica. Isto permite ex:plicar, ao menos 

parcialmente, na:o apenas a estabilidade relativa do complexo de C&T ao Iongo de tres decadas, mas 

tamb6m, ao mesmo tempo, a incapacidade de gerar urn projeto consensual e hegemOnico que 
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integrasse ao conjunto das instituiyOes do complex:o. 

Considerada como ator politico, a SECyT parece ter sido, historicamente, o mais fraco dos 

atores implicado no processo de conflito e negociayao. Limitada "por cima", ao ser relegada a urn 

papel secundario no aparato de estado, e "par baixo", ao ver permanentemente questionada sua 

legitimidade como entidade planejadora. Apanhada no jogo destas dimens5es, parece ter respondido 

insuficientemente a dois desafios, unilaterais e opostos: orientar as instituiy5es em convergencia com 

a politica econ6mica govemamental ou representar os interesses da comunidade de pesquisa frente 

ao estado. 

d) tentativa macro-politica do SNI normativo 

Recentemente, a partir de 1994, abriu-se uma nova fase no processo de policy making da 

PCT, em que a SECyT encarou uma tentativa de transformay§.o setorial atrav6s da concepyiio e 

implementayao de urn modele caracterizavel como 'gerencial' (Dagnino, 1997). A principal iniciativa 

neste sentido esta sintetizada no Projeto de Plano Plurianual de Ciencia e Tecnologia 1998-2000 

(GACTEC, 1997). 

Alguns aspectos introdut6rios do texto fariam pensar que a iniciativa se aproxima -como nas 

fuses 1973-1976 e 1984-1989- ao Modelo ill: Implementa~lio como desenvolvimento organizacional: 

"A introduyio de urn processo de programar;lio integral que sup5e a participayiio ativa dos 

pr6prios organismos pU.blicos (par exemplo, atrav6s da Comissao de Gestae Interinstitucional 

e a distribuiyao institucional do oryamento de Ciencia e Tecnologia), induz aos OCTs 

[Organismos de Ciertcia e Tecnologia] a repensar seu prOprio desenvolvimento evolutivo." 

(GACTEC, 1997:36) 

Sem embargo, a orientayio geral do projeto parece corresponder aos termos do Modele 1: 

implementayiio como sistema de gerenciamento. A comparaylio de alguns par<igrafos da parte 

introdut6ria do projeto (GACTEC, 1997:36) com fragmentos da modeliza\'io de Elmore permitem 

apreciar esta afinidade: 

-Principia central: As organizayOes devem operar como maximizadores racionais de valor. 0 atributo 

essencial desta racionalidade e a conduta orientada a objetivos; as organizay5es sao efetivas enquanto 

maximiza.m sua performance em relayiio a seus objetivos. Carla tarefa que desempenha uma 

organizayao deve contribuir ao menos a urn objetivo predefinido, que reflete o prop6sito da 

organiz~ao 

"Os OCT [Organismos de Ciertcia e Tecnologia] deverfi.o adequar suas atividades 
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mediante o desenho de Pianos Estrategicos que considerem o Plano Nacional Plurianual 

de Ciencia e Tecnologia. Esses Pianos deverio identificar com clareza as prioridades 

institucionais, as metas a alcan~ar, os indicadores de resultados e impacto, assim como 

os mecanismos de auto-avalia~io. Nao todos os OCT estao no mesmo ponto de partida, 

alguns iniciaram reformas antes deste Plano, o que implica tarefas de adequayao, e outros 

OCT mais atrasados em termos relatives com relayao as refonnas, obviamente requeriam urn 

tempo maier. Nao obstante, a meta do Plano Plurianual 6 que em fins de 1999, todos os OCT 

concluiram as reformas estruturais chave." 

- Distribui~ao de poder: As organiza~Oes devem estar estruturadas sob o principia de centrale 
hienirquico. A responsabilidade pelo policy-making e sobre a performance do sistema em seu 

conjunto estfl. depositada no nivel superior da gerencia. A gerencia estabelece objetivos de 

desempenho e tarefas especificas its unidades subordinadas, e monitora seu desempenho. 

"As mudan~ na organiza~io do setor de C e T -mais especificamente a constitui~io da 

AGENCJA- e a introdu~io de mecanismos concurs3veis de projetos com designa~Oes 
com base na qualidade e pertinencia impulsionam as reformas institucionais. Tais 

reformas compreendem tanto a definiy§.o dos objetivos estrat6gicos de.cada OCT como a 
gestao desses organismos." 

Fonnula~ao de politicas organizacionais: Para cada tarefa ha uma loc(l93.o 6tima de 

responsabilidades entre as subunidades, que maxirniza a performance do conjunto da organizayao em 

rela~ao a seus objetivos. 0 processo de tomada de decis5es consiste em encontrar este 6timo e mante

lo mediante ajustes constantes da distribuiyao interna de responsabilidades as mudanyas no entomo. 

"Quanto a gestio, OS OCT deverio ter se transformado de uma situa~io de 

administra~o burocri.tica em uma organiza~io de tipo gerencial que priorize a 

obten~o de resultados. lsto significa adotar tecnologias de gestao que tomem possivel ter 

aumentos de rendimento e produtividade em relar.rao aos niveis de investimento, assim 

como uma constante superar.rao de seu capital humano, de modo a tomi-los mais 

competitivos." 

- Processo de implementayao: A implementayao consiste na definiyao de urn corpo detalhado de 

objetivos que re±litam a intenylio de uma politica dada, designando responsabilidades e padr5es de 

peiformance as subunidades, coerentes com estes objetivos, e realizar ajustes internes que assegurem 

a realiza.900 dos objetivos organizacionais. Este processo e dinfunico; o entomo imp6e continuamente 

novas demandas que requerem ajustes internes. A implementaylio e permanentemente dirigida a 

objetivos e maximizado~a de valor. 

"Simultaneamente, as desregul~Oes estariio acompanhadas de urn fortalecimento dos 

sistemas de controle de gestio e avalia~io externa. Complementannente as auditorias 

econOmico-financeiras, os OCT estarao sujeitos a auditorias externas cientifico

tecnol6gicas, que permitam avaliar a correspondencia entre as missOes e funf.Oes de carla 
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OCT e os resultados alcan~ados, assim como a eficiS:ncia de seu resultado." 

Mesrno que a arullise deste projeto escape ao alcance desta tese -e, alc&rn disso, ainda se encontre ern 

uma fase inicial de irnplernentayao-, e interessante res sal tar que parecem se confirmar algumas 

caracteristicas das tentativas de reforma anteriores. Por urn lado, a SECyT se encontra relativamente 

isolada dentro do aparato de estado (como foi colocado no ponte 5.2.1.5.2.); por outre, mesmo tendo 

conseguido a participayao de diferentes especialistas em PCT, se en contra Ionge de ter conseguido 

consenso em tomo da iniciativa. De fato, ja surgiram distintas vozes de oposiyao, tanto em meios 

universitarios como nas instituiyOes de P&D. A prOpria continuidad.e do projeto 6 problematizada pela 

potencial mudanya de govemo, depois das eleiy5es de 1999. 

Porem, e necessaria ter em conta alguns fatos que funcionam a favor das transformay5es 

anunciadas: a situayao econOmica das instituiy5es e critica, o que as torna perme<iveis a iniciativas 

acompanhadas por recursos financeiros. Algumas das instituiy5es do projeto ja se encontram em 

funy6es, e foram realizados os primeiros concursos. Isto pode implicar que, no plano micro dos 

grupos de pesquisa, comecem a ocorrer reacomodru;Oes convergentes com as novas regras. Em outras 

palavras, ainda que as transformay5es no plano institucional possam demorar ou nao aparecer, as 

novas linhas de financiamento concursad.as jli comeyaram a operar efeitos transformadores sabre as 

microunidades. Estes efeitos niio devem ser desconsiderados, ja que (como se apresentou no ponte 

5.4.7.), o processo incremental de tornada de decis5es do complexo de C&T se configura pela auto

organizayao do conjunto de decis5es dos grupos de pesquisa. 
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5.5. Aspectos da PCT relacionados a dinimica s6cio-tecnica 

5.5.1. Grupos sociais relevantes: protagonismo da comunidade cientifica 

Os grupos sociais relevantes57 que deram forma a PCT local tiveram uma integrac;:ao pouco 

diversificada. Os empresarios, em particular, se encontraram praticamente ausentes nestes grupos

exceto em algumas conjunturas especificas. E, com excec;:a:o das quest6es vinculadas it definic;:ao do 

Orc;:amento Nacional, as frac;:Oes do estado alheias a tematica C&T tamb6m se abstiveram 

historicamente de participar. Salvo pelo Encontro Nacional, organizado pela Unifio Civica Radical 

em outubro de 1983, os partidos politicos se mantiveram a margem do policy making da PCT. As 

forc;:as armadas se interessaram por alguns desenvolvimentos pontuais, fundamentalmente 

relacionados como desenvolvimento de armamentos e logistica e a evolur;ao da Comissao Nacional 

de Energia AtOrnica, mas durante a Ultima d6cada tais interesses foram marginalizados por mudanc;:as 

em sua agenda institucional58
. 

Em parte por ornissao e em parte por ser o Unico ator social comprometido como tema (nao 

apenas por interesses cognitivos mas tamb&n rnateriais), a comunidade cientifica59 -especialmente sua 

elite- aparece assim como o ator principal na concepc;:ao e implementac;:ao da PCT argentina. 

Paralelamente, em especial ao Iongo das duas Ultimas d6cadas, foi se desenvolvendo urna tecnocracia 

vinculada a gestae e implementac;:ao da PCT. 

Esta constituic;:ao dos grupos sociais relevantes no processo de policy making foi reforc;:ada 

57Diante da possibilidade de utilizar conceitos analiticos provenientes do campo das ciencias polfticas, tais 

como atores politicos, grupos begem6nicos, de poder, de pressao, etc, preferiu-se utilizar o conceito 'grupo social 

relevante' (descrito no ponto 2.3.3.3.). Isso pennite nao multiplicar desnecessariamente a quantidade de tennos pastas 

em jogo na an3lise. Concebido originalmente para analisar processos de constru<JOO social de conhecimentos cientificos 

e, posterionnente, de tecnologi.as, e aplicado aqui sobre processos de conce~ e implementa9iio de politicas de C&T. 

Esta extensao de sen usa facilita seguir urn criteria de simetria -usando as mesmas ferramentas sabre fenOmenos 

tecno16gicos e sabre fen6menos politicos- ao Iongo de todo o exercicio analitico. 

58 A partir da restaurayiio dem.ocnitica, a agenda institucional das forr;as armadas dirigiu sua atenr;ao para 

temas intemos: hierarquia de comandos, reestruturar;i)es, assuntos corporativos e o~ntarios. 

590 uso do tenno 'comunidade cientifica' para compreender o conjunto de pesquisadores locais 6 

evidentemente problemAtico. Mas, diante de altemativas tais como 'grupos disciplinares', 'arenas epistemicas', 

'trabalhadores da ciSncia', etc., e mais sintetico e pr.itioo. De qualquer modo, e importante esclarecer que 0 agregado 

ignora imimeras diferencas entre formas de integrar;&o disciplinar, contextos de trabalho e pap6is sociais. 

Lamentavelmente, tanto o espar;o disponivel quanta a escassez de fontes especi:ficas tomam impossivel realizar aqui 

uma desagregar;iio adequada. 0 uso dado aqui ao termo refere-se a sua acepr;ao mais prOxima ao sensa comum (e a 

mais distante das definiCOes e debates da sociologia da ciencia). 
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pela autonomia relativa das instituic5es de C&T, fato que deu ainda maior relevfulcia as decis5es 

tornadas pelos grupos dirigentes das mesrnas por sobre as decis5es das entidades govemamentais 

centralizadas (SECyT, CONACyT, Conselho Federal de C&T, etc.). 

Par Ultimo, mas nao rnenos importante, e necessaria destacar que membros da comunidade 

cienti:fica ocupararn cargos de dire~ao nao apenas nas distintas instituic5es de C&T, mas tamb6m na 

prOpria Secretaria de Estado. 

A centralidade da comunidade cientifica no processo de policy making e assirn urn elemento 

fundamental para a compreensao da evolucao da PCT argentina60
. 

A prOpria idei.a de ciencia assume urn papel ideol6gico neste processo politico, ji que leva 

implicita lUila forma particular de entender a fun~ao e a razao de ser da atividade de C&T por parte 

dos membros da elite da comunidade. 

"[.. a] perspectiva da cifulcia como produto cultural, e, portanto, hist6rico, se perde 

gradativamente na no~ao de universalidade, induzindo os cientistas a se desligar de sua 

realidade irnediata. Tal atitude, somada a tendencia centripeta para constituir 'a comunidade', 

explica o fen6meno do sistema cientifico exo-gerado e endo-dirigi.do61
, segundo a expressao 

de Francisco Suarez para o caso argentino" (Albomoz, 1990a:23). 

Este caniter endo-dirigido do processo de tomada de decis5es se encontra presente na origem das 

instituicOes pllblicas de C&T62
: 

"As institui~6es pllblicas de C&T foram o resultado de iniciativas pessoais, assim como as 

instituiyOes privadas que proliferaram nesses anos. Os fundos vinham do oryamento de C&T 

mas as institui~es tinbam uma autonomia relativa, decidindo sobre os programas e sua 

implementa~io baseadas em suas pr6prias prerrogativas." (Adler, 1987:108). 

De fato, ate a ativa¢o primeiro do CONACyT e posteriormente da SECyT, eram as instituiy5es de 

C&T as que levavam adiante o processo de policy making: 

"Os institutos determinaram a politica cientffica, e nao houve politica tecnol6gica. 

~ao se trata de uma caracteristica exclusiva da Argentina. Na di:fusao de conselhos nacionais de C&T na 

America Latina e possivel encontrar comportamentos afins: "Nascidos como apoio ret6rico dos govemos e as elites 

cientificas, os conselhos cientificos foram desde o principia conduzidos por estas UJ.timas. Estes grupos se encontraram 
assim, de inicio, com certo gran de legi~o politica e com alguns fundos" (Amadeo, 1978:1443). 

"E ... ""'," "gina! m ll.d.llCO no on . 

62
0 caniter exopgerado da PCT local sera abordado no ponto 5.5.2. 
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Algumas institui!Y5es cientificas e tecnol6gicas como o CONICET e o INTI atuaram de 

maneira mais ou menos independente em resposta a suas pr6prias necessidades, mas, 

evidentemente, dentro do esquema de distribuic;!o de recursos da politica de controle 

inflacionfuio ... " (Adler, 1987: 137). 

0 case paradigtMtico de participayao hegem6nica da comunidade cientifica na dire!YiiO das 

instituiy5es de C&T argentinas e o CONICET, tal como pode ser visto em distintos estudos 

institucionais: 

"0 CONICET foi criado por decreto presidencial para coordenar, orientar e promover 

pesquisa cientifica e tecnol6gica e para assessorar o govemo nesses temas. Apenas cumpriu 

o papel de promover a pesquisa cientifica Falhou como corpo assessor porque o govemo no 

alto nivel de decis5es nao estabeleceu objetivos para o papel da ciencia e a tecnologia em 

empreendimentos econOmicos e sociais. Definitivamente, a politica de pesquisa se baseou 

nas necessidades e objetivos dos prOprios cientistas, o interesse das foryas armadas em 

pesquisa orientada il seguran"" e as objerivos do Ministerio da Educayiio" (Adler, 1987: I 07). 

"A cria~i.o do CONICET respondeu mais a uma reivindica~io setorial dos cientistas, 

a necessidade de 'prestigio' do Estado por seu apoio ao desenvolvimento cientifico e a 
vontade modernizadora -clima da epoca- dos protagonistas do memento do que a uma 

demanda efetiva par parte dos setores da produyiio" (Caldelari et al, 1992) 

" ... em suas origens o Conselho criava seus institutes, mas a partir da dfcada de 70 foram 

criados por iniciativa dos pr6prios pesquisadores (CONICET, Boletin Informative No. 

133, apud. Baldatti e Arakelian, 1997:22). 

"Caberia sugerir que a politica implicita do organismo foi elaborada dentro da 

comunidade cientifica, em fun~io de suas necessidades e rela'riies endOgenas, como 

consequtncia IOgica de sua base corporativa" (Vaccarezza, 1990:206). 

Para cornpreender como a participayao de uma parte da elite da comunidade cientifica determinou 

a orientayao global da instituiyao -eliminando possiveis interpreta!YOes alternativas- este fragmento 

do estudo de D. Chudnovsky eA. Lopez (1995) e patticularmente interessante: 

"A rigor, a lei de cria'Yio do CONICET deixou aberta uma gama de possibilidades[ ... ] Dai 

que se tenham en:frentado duas tendencias que tentaram imprirnir perfis bern diferenciados a 
instituiyao (Bisang, 1994). A primeir~ daramente triunfante, encabe(:ada pelo premio 

Nobel de Medicina Bernardo Houssay, estava voltada 8 prioriza~i.o das citncias 

quimica, f"JSica, e, especialment~ biomedicas. A segunda apontava na direyao de criar urn 

organismo mais prOximo ao planejamento e coordena'Yio de atividades cientificas e 

tecnol6gicas, com uma orienta.yao marcante para a prodm;:io, no funbito de urn projeto de 

desenvolvirn.ento econ6mico orientado a partir do estado. 
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Para a corrente triunfante, o complexo de C&T se erguia sobre o pesquisador 

individual, o que estimulava uma institui~io orientada a subsidiar as atividades 

daqueles. Em troca, o segundo incentivava urn.a concepya.o mais coletiva do crescimento do 

conhecimento cientifico [ ... ] A partir de entao fi.cou definido urn caminho que, apesar dos 

esforyos em corrigi-lo, subsiste ate nossos dias, caracterizado por duas notas principais: a) 

subordinayao das ciencias sociais as chamadas ciencias 'duras' [ ... ] b) ponca vinculayao com 

o aparato produtivo." (Chudnovsky e Lopez, 1995:69). 

:E desnecessario, por outre lado, citar o caso das Universidades Nacionais como demostrar;iio 

de autonomia relativa das instituir;5es de C&T, j3. que e sabido que, no caso argentino, se encontram 

govemadas por membros da comunidade academica, em virtude do exercicio das determinay5es 

legais de autonomia universitaria e co-governo (em geral, de docentes, alunos e graduados). 

Com esta configuray3.o dos grupos sociais relevantes, nao e de se estranhar que a agenda da 

PCT local tenha se centrado em produr;ao cientifica e incorporado apenas perifericamente aspectos 

relacionados com a inova.r;ao tecno16gica: 

"Pesquisar para a produr;ao de novo conhecimento -rnais que esfor~os tecnol6gicos- e pouca 

tendencia a colaborar com o setor produtivo da economia sao fates ideol6gicos distintivos 

da comunidade academica local. 11 (Katz e Bercovich, 1993:466). 

Em outras palavras, o car<iter semi-fechado da comunidade cientifica aparece refletido na 

consolidayao de urn sistema de intera~es endo-causais, de tal forma que pode resignifi.car, desviar 

ou anular iniciativas de PCT exo-causais (na perspectiva deste grupo social relevante ). A efi.ciencia 

das iniciativas i: avaliada -e viabilizada- segundo OS parfunetros internes da comunidade. 

0 proprio cani.ter historicamente periferico da PCT ( destacado no ponte 5.4.3.) foi funcional 

para a:finnar sua orienta~o endo-dirigida, ao "garantir" -por amissae- a autonomia relativa da 

comunidade de pesquisa no processo de tomada de decisOes. Este processo possibilitou, para alguns 

criticos, o surgimento de comportamentos caracterizciveis como quase-corporativos63
: 

" ... ao lange do processo de organizar;ao nacional e durante este si:culo, ate nossos dias, a 

politica cientifica foi se deslocando do centro para a periferia da cena politica mas, 

inversamente, especializou-se para dentro do sistema, que abra~ou tendtncias 

63 
A modalizay§o do termo persegue t:res objetivos: a) moderar a conota.y§o pejorativa que pesa sobre o 

"corporativismo"; b) destacar que a comunidade ci.entifica local nao e exatamente uma corpora~ao que busca 
simplesmente maximizar a r~iio de seus interesses e c) destacar que, embora possa ser tratada como wn ator 

homogeneo para os efeitos da aruilise, na pcltica se trata de uma diversidade heterogfulea que, no caso argentino, nem 

sequer conseguiu gerar mecanismos de consenso interno. 
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autonomizantes e corporativas" (Albornoz, 1990b: 173). 

Outros criticos destacam, ainda, que as substituiy5es motivadas por mudanyas governamentais, 

possibilitaram a orientayful da PCT para a realizayao de interesses micro-setoriais, dentro das fray5es 

internas da comunidade cientifica: 

11A cada mudan~ de govemo se abrem os mesmos espa~os pelos quais chegam ao poder 

distintas fra~Oes da comunidade cientifica. No que se refere it politica cientifica, o acesso 

a tais espayos de poder se produz de forma distorcida, jci que o aparato estatal nem sempre 

e utilizado em nome do chamado 'interesse comum', e nero mesmo em defesa do espa~o 

corporativo, mas de fato como urn instrumento para canalizar os interesses setoriais da 

fra~io predominante da comunidade cientifica [ ... ] 0 espayo obtido e vivido como fiuto 

da luta intema na comunidade cientifica e, objetivamente, advem muito menos de conflitos 

ou definiy6es politicas no campo do govemo" (Fermindez Polcuch, 1993:2). 

Dentro dos grupos sociais relevantes que conformaram as PCT argentinas, se mcorporou 

paulatinamente, a partir do final dos anos 60, urn conjunto de especialistas, que constituem uma 

tecnocracia especializada, denominada por M. Albomoz: os "politico-cientific6logos" (Albomoz, 

1990b: 194). Eles seriam os responsaveis por uma crescente despolitiza'"" da PCT: 

"Depois de seu surgimento critico na cena do final dos anos 60, a 'politica cientifica e 

tecnol6gica' foi ficando configurada no seio de urn grupo profissional especializado; uma 

parte da 'comunidade cientifica' setorial que gerou seus pr6prios c6digos, foros de discussao, 

teorias comuns, etc. Isto teve algumas consequSncias, como a assimilayiio do conceito de 

'politica cientifica e tecnoiOgica' a urn conjunto normativo extremamente padronizado" 

(Albornoz, 1990b: 195). 

Este grupo, em particular, tendeu a 11sacralizar" o planejamento como atividade dominante da PCT. 

Neste plano, adquire autonomia relativa em relayao a outros grupos sociais relevantes, como analisa 

L. Vaccarezza: 

"Sua legitimayfu) como especialista deriva da endo-grupalidade do discurso, e se sustenta no 

manejo de urn instrumental novo no tratamento do tema. A nova concepyao da politica 

cientifica apela ao planejamento como armadura politica de seu discurso. Assim, este se 

constr6i com objetivos, metas, prazos, instrumentos de priorizayao, canais institucionais, 

etapas, parfunetros de avaliat;:ao, programas, oryamento, impacto das ay5es, todos eles como 

elementos unitarios e combina.veis. 0 instrumental nao apenas corresponde ao ordenamento 

das ayOes dedutiveis dos objetivos da politica., mas inclusive a mesma identificayao destes, a 

racionalidade dos oQjeti.vos da politica voltando-se cada vez rnais aos instrumentos (como por 

exemplo as matrizes para definir prioridades). E em wna cadeia de degenerayao ritualista, a 

confecyao do plano -textualidade fundamental da politica- chegou a se construir mediante a 
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mera justaposi~ao ou agrega~ao de textos desarticulados, extraidos de outros contextos 

discursivos e despojados de seus sentidos, sob a aparencia de uma racionalidade dedutiva e 

articulada" (Vaccarezza, 1990:206). 

Tal compreensao tecnocnltica da atividade de C&T e do comportamento dos atores seria urn dos 

argumentos que pennitiria explicar o fracasso de tentativas de mudan~as concebidas pelos "politico

cienti:fic6logos" das entidades centralizadas de coordena~ao. As politicas assim geradas, restritas a 
otim.iza~ao da gestae mediante esclarecimento de objetivos e distribui~ao de incentives, foram 

insuficientes para motivar urna mudan~a de orienta~ao da pesquisa: 

"Poderia se dizer que o discurso da politica cientifica, manteve como entidade bist6rica, 

ou ainda abstrata, os prOprios produtores de conhecimento de certa forma livres de 

condicionantes sociais. A insistente critica a prefer&lcia atribuida aos cientistas pela pesquisa 

b<isica -eix.o conceitual fundamental do discurso- parecia sugerir que bastava uma realocac;:ao 

de fundos em favor da primeira e uma mensagem claramente formulada em favor da cria.c;:ao 

de tecnologias localmente aplicaveis para que a suposta prefen3ncia dos cientistas se 

modificasse. Na pniDca foi demonstrado o contrario, quando os pianos da politica deviam 

enfrentar a racionalidade especifica da comunidade cientifica, dificilmente redutivel a 
raciona1idade daquela" (Vaccarezza, 1990:205). 

E necessaria, por outre lado, diferenciar o fato de que frac;:Oes da elite cientifica tenham ocupado urn 

Iugar central no processo de policy making das consequencias que as restric;:Oes orc;:amentfui.as e as 

perseguic;Oes ideol6gicas durante periodos ditatoriais geraram sabre as condic;:Qes de trabalho do 

conjunto da comunidade cientifica argentina. 

"Esta politica negativa em materia de recursos humanos altamente qualificados nao apenas 

afetou o Complex.o C&T na Argentina, mas em geral atingiu tambem a possibilidade de 

acumular capacidade criativa - o que sup5e ainda aceitar e valorizar a dimensao critica- e 

levou a em.igrac;:[o crescente de pessoas altamente qualificadas [ ... ] OS pesquisadores 

argentinas foram afetados pela instabilidade do trabalho e as remuneray5es extremadamente 

baixas, a falta de condic;:Qes para pesquisar, as perseguic;Oes politico-ideo16gicas, as frequentes 

intervenyOes a universidades e instituic;Oes cientificas e as reiteradas supress5es de liberdades 

e garantias fundamentais [ ... ] se pode estimar que ha entre 30.000 e 50.000 cientificos e 

tecnicos argentinas de nivel universitario no exterior 11 (Oteiza, 1992a:55). 

Finalmente, e necessaria ter em conta que as sucessivas rupturas no regime democr3.tico atentaram 

contra a realizac;:ao de mn debate dentro da comunidade cientifica que permitisse criticar a PCT e 

gerar consensos duradouros, e possibilitasse o surgimento de processes de aprendizagem 

institucional. Especialmente, a interrupc;:ao 1976-1983 implicou uma ruptura geracional e impediu urn 
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debate dentro da cornunidade cientifica a respeito da definiyao de prioridades na transiyiio 

autonomismo-laissez faire. Superada essa fase, a atitude ado tad a foi uma nova transiyao, 

essencialmente para restaurar o que existia antes. 0 cenario econ6mico pouco favonivel ap6s a 

ditadura, primeiro, e, depois, as consequencias da politica de abertura tornaram rnais evidente a 

defasagem local entre pesquisa e produyao, problematizando a situayao das instituic;:6es de C&T. 

Nesse contexte, se acentuou o isolamento relative da comunidade cientifica enquanto ator politico, 

o que por sua vez detenninou uma maier endogeneizayao de suas demandas setoriais. Gerou-se assim 

urn efeito de retroalimenta.c;:ao: quanta maier o isolamento politico, maier a desarticulayiio funcional: 

"A brecha existente entre o Complexo Cienti:fico e Tecnol6gico e as atividades de produyao 

de bens e servic;:os levou a quem desenvolvesse sua atividade principal neste meio a viver uma 

situa9iio de permanente inseguranya, exacerbando a defesa das institui~Oes academicas e 

de pesquisa como espa~os de rela~io, seguran~a e poder. Este Ultimo aspecto contribuiu 

para aumentar ainda mais a desarticula.c;:iio entre as institui9()es criadas em distintos mementos 

do passado, cujas funy6es variavam no tempo, num clima de pennanente precariedade" 

(Oteiza, 1992a:20). 

A PCT correspondente a fase iniciada em 1994 foi concebida par urn grupo social relevante 

tamb6m restrito em sua integrayiio e relativamente isolado. Mas, diferente de tentativas anteriores, 

procurou gerar urn certo grau de consenso, a partir de uma consulta aberta e da participa.c;:iio no 

Projeto do Plano Plurianual de Ciencia e Tecnologia 1998-2000 de urn conjunto de consultores 

locais. Par outre lado, mediante a criayiio do Gabinete Cientifico Tecnol6gico, procurou-se a:firmar 

politicamente a iniciativa no seio da estrutura dos rninisterios. 

Como se pede notar, os grupos sociais relevantes nos processes de concepyiio e 

implernentay[o da PCT praticamente niio guardam relayiio alguma com os grupos participantes nos 

processes de tomada de decis6es vinculados a dinfunica inovativa local ( apresentados nos pontes 

3.3.5; 4.3.2.2., e ao Iongo da cronologia 3.3.), em todo o periodo analisado". 

5.5.2. Ofertismo 

0 discurso idealista do final dos anos 50 considerava o desenvolvimento cienti:fico e 

64A Unica exce!;iio neste sentido se registraria durante a primeira parte do periodo 1973-1976, mas seriam 
necessarios estudos complementares para sustentar esta a:finna9iio. 
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tecnol6gico como uma condiyao necessaria e suficiente para gerar o desenvolvimento econ6rnico e 

social dos paises perifericos: 

" ... quaisquer que fossem as caracteristicas sociais particulares, politicas ou econ6micas de urn 

pais, a soluyio para seu problema consistiria no estabelecimento ou fortalecimento de sua 

capacidade de pesquisa, coordenada por urn organismo situado no nivel burocnltico mais alto 

possiveL" (Amadeo, 1978:1441) 

Atrav6s de organismos intemacionais -principalmente a UNESCO- difundiu-se na America Latina urn 

modele institucional surgido das ex.periencias de reconstruyio de p6s-guerra dos sistemas de C&T 

de alguns paises europeus. Por outro lado, a difusao da perspectiva da CEP AL do desenvolvimento 

induziu a gerayio de unidades de assistencia tecnol6gica a cargo do estado que permitissem a 

acelerayio do processo de industrializaya.o. 

"A nova perspectiva cia politica cientifica e tecnol6gica, ou de 'desenvolvimento tecnol6gico', 

como se comeyava a dizer, apenas era concebivel no 3mbito das teorias do desenvolvimento, 

vigentes na 6poca, que se caracterizavam por designar o papel preponderante ao ator estatal" 

(Albomoz, 1990a:23). 

A politica explicita de C&T promovida na Argentina mediante a criayio das grandes 

instituiyOes de C&T, que visavam emular trajet6rias institucionais de institutes de pesquisa de paises 

industrializados ( especialmente, o CNRS frances no caso do CONICET [Kreimer, 1996]65
), tinha 

obj etivos de Iongo prazo numa intenyio -implicita- de reificar locahnente o modele linear de 

inovayio66
: alcan~ maior autonornia no processo de tomada de decisOes, montar urn sistema 

cientifico e tecnol6gico que intemalizasse -a nivel nacional- a cadeia linear de inovayao (pesquisa 

basica, pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnol6gico, produyio, consume, ou suas variantes ), o 

que levaria, idealm.ente, ao desenvolvimento global do pais. A racionalidade do modele linear de 

inovayio repercutiu entiio sabre a concepyio da PCT, dando-lhe uma condiyiio monolitica: a 

assimilayiio e indiferenciayiio da politica tecnol6gica a politica cientifica: 

65
Ver ponto 3.4.4.1. para uma an3lise cia tentativa de gerar de capacidade local de pesquisa, e ponto 5.5.5. 

para uma aruilise das tentativas de emul~o de trajet6rias institucionais). 

6 ~sta concepQa:o do desenvolvimento tecnol6gi.co encontrava um correlato na teoria econOmica 

contempodnea no modele linear acumulativo de deserrvolvimento por etapas, cujo principal exponente foi W.W. 

Rostow. 0 'etapismo' excedeu a posi~ de mera teoria; respaldado materialmente pelos recursos e promessas da 

Ali~ para o Progresso, se corrverteu em uma politica de coo~ao Norte-Sui que prometia viabilizar o 

desenvolvimento da America Latina. 
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"Nisto sao tratadas como uma unidade singular, mas elas sao na realidade dais grupos 

diferentes de politicas -politica cientifica e politica tecnol6gica- cada uma embutida na outra. 

A raziio para abordar ciencia e tecnologia com uma Unica area de politica e a cren~a 

na linearidade do processo de inova~o, em virtude do qual os avan~s em pesquisa b<isica 

sao concebidos como sendo necessariamente seguidos par sua incorpora~ao em novas 

produtos ou processes produtivos" (Bastos e Cooper, 1995:7). 

Em seus aspectos mais concretes, a tentativa de reificayao induziu a urn comportamento particular 

das instituiy6es locais: a orienta¢o das a96es para a oferta dos conhecimentos gerados nas unidades 

deP&D: 

''Nesta etapa comeyararn a ser delineadas as politicas para vincular as unidades de P-D com 

o setor produtivo. Ocorreram ayOes de valorizayao da pesquisa e nas questOes da 

transferencia de tecnologia. Portanto -mesmo com o risco de simplificar- pode se afirmar que 

se manteve a perspectiva centrada no ponto de vista e na atividade dos cientificos. Portanto, 

esta etapa e a anterior [1900-1950] sao identi:.ficaveis como de politicas de oferta de 

conbecimentos" (Albomoz, 1990a:23). 

Em outros tennos, a atuayao destas instituic;Oes correspondeu a uma visao caracterizavel como 

ofertista67
: gerayac> de conhecimentos a partir de prioridades definidas intemamente pelas instituiy6es 

de P&D, sem participayao de agentes da produyao; ou, em outros termos: gerar;ao de uma oferta 

tecnol6gica local, mas -diferente do ofertismo nos paises desenvolvidos-, sem uma demanda local -

efetiva ou potencial- como contrapartida concreta para essa oferta. A generalizar;ao desta postura 

propiciou a consolidayao de urn modele institucional ofertista linear (MIOL) (Dagnino e Thomas, 

1998b) que orientou a conformayao das instituic;Oes argentinas de C&T. 

Esses conhecimentos tecnol6gicos oferecidos eram entendidos como automaticamente 

transferiveis ao campo produtivo: a oferta geraria a demanda. 

"A oferta de conhecimentos que esta estrutura gerasse despertaria a demanda latente 

e o circulo se fecharia paulatinamente. Os desvios possiveis em rela~ao ao modelo ideal, 

normalmente tratados como patologias, seriam eliminados com uma estrutura adequada de 

planejamento 'conforme as necessidades do pais' e como aumento necessario dos recursos 

govemamentais" (Amadeo, 1978:1441). 

N a vi sao de Iongo prazo do ofertismo, o estado concebeu as atividades de desenvolvimento 

tecnol6gico a partir da diferenciayao de tres tipos de instituiyOes: a) instituiy6es de P&D, b) 

67
0 conceito foi apresentado no ponto 3.4.4.3. 
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institui~Oes de transferencia, c) institui~es produtivas. 0 encadearnento dos do is primeiros niveis (de 

iniciativa estatal) como terceiro (fundamentalmente privado) se geraria ao Iongo do tempo -fate que 

toma inteligivel a dinfuni.ca de 'expansao acumulativa linear' das institui~Oes de P&D, apresentada no 

ponte 3.4.4.2 .. A sensa~a:o de estabilidade tecno16gica dos anos 60 na:o contradizia esta visao de 

Iongo prazo. Nao parece equivocado visualizar, nesta estrategia global, duas vias de a~a:o 

''modernizadora": a) uma atuayao de curta prazo, dinamizada pela "transferencia" (na realidade, 

importa~ao de tecnologia), que permitiria urn nipido salta tecno-produtivo, e dado que esta trajet6ria 

de modemiza~ao traria necessidades crescentes de P&D, ao ser mais intensiva em conhecimentos-, 

convergiria no futuro comb) uma atuay3.o de Iongo prazo: onde a oferta gerada pelas institui~5es de 

P&D estatais se encontraria com a demanda criada, complementando e substituindo paulatinamente 

a importa~ao de tecnologias. 

Esta postura nao foi exclusiva da Argentina. Desde o final da decada de 50, alguns palses da 

America Latina (Brasil, Mexico, depois Venezuela, ColOmbia, etc.) tentaram gerar uma base cientifica 

e tecnol6gica em areas consideradas estrat6gicas. E interessante observar que os govemos que 

assumiram esta tarefa foram tanto democniticos quanta autoritiui.os, civis e rnilitares, populistas e 

conservadores. Isto signi:fica que a percep~ao da necessidade de dispor de uma 'comunidade cientifica 

local' atravessava as fronteiras ideo16gicas dos diferentes regimes politicos. Na.o parece demasiado 

afinnar que isto formava parte do 'sensa comum' acerca da missa.o do estado durante o periodo. As 

diferen~as perceptiveis neste plano sao fundamentalrnente de implementayao e direcionamento dos 

recursos. 

Na mecfurica ofertista, a detennina_cao da orienta~ao da pesquisa foi realizada geralmente 

pelos pr6prios pesquisadores ou instituii;Oes de P&D (ver ponte 5.5.1.). Neste plano, parece terse 

estabelecido uma rela~3.o imediata, voluntarista e nada ou muito pouco planejada entre prodw;;ao 

academica e demandas econ6mico-produtivas e/ou necessidades sociais. 

"Operam, de forma habitual, noma visio do lado da oferta quase exclusiva (o que o 

pesquisador ere ou intui deve ser 0 objetivo de pesquisa; em geral, na.o existe uma 

presenya forte da demanda, seja do usuario final ou do setor produtivo para a universidade)" 

(Bisang et al, 1995:92). 

No caso das universidades, a forma de organiza~ao das atividades de "desenvolvimento" se 

enquadrava normalmente como fun~ao de "extensao" das unidades academicas. A prOpria 
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informalidade das interay5es como setor produtivo (ver ponte 3 .4.2.5.2.) parece ter side funcional 

a dinfunica destas produy5es. 0 voluntarismo presente em muitas delas era reativo, provavelmente, 

ao controle de tipo burocd.tico. A definiyao da agenda de pesquisa ocorria, principalmente, em 

funyao do interesse do prOprio grupo de pesquisa. 

"Foryando a interpretayao, tudo indica que o modelo vigente esta organizado a partir da 

idCia central de que a produ~o de citncia e/ou tecnologia gira em tomo do pesquisador 

individual, eventualmente seguido por urn grupo de colaboradore.s. Por exclusao, a 

pouca presenya -em nllmero- de unidades de pesquisa com dotay5es significativas de 

pesquisadores indicaria, em principia, a pouca relevfulcia que ainda tern os modemos 

principios de sinergia da pesquisa, resultado da conformayao de grupos de pesquisa -mesmo 
pequenos- que trabalham sobre urn nUcleo comum de problemas" (Bisang et al, 1995:92). 

0 laissezfaire tomou, neste plano, a forma de inexistCncia de definiy5es especificas. Estas 

detennina~es, quando existiam, eram apenas genericas (por exemplo, os Programas Nacionais), em 

muitos casas apenas burocr<itico-formais: nem exaustivas, nem prograrruiticas. Esta omissao nao 

implica necessariamente neglig&tcia; na l6gica do modele institucional ofertista linear esta nao 

explicitru;;ao era parte da preserva¢o da liberdade do pesquisador, ja que o planejamento das 

atividades cientificas era considerada como urn obsticulo ao avanyo dos conhecimentos cientificos 6 ~. 

A forma de financiamento vigente ate os anos 80 interferia positivamente nestes 

comportamentos. A principal fonte de recursos era o estado. Dentro de urn contexte de escassez 

geral, a regula,ao dos recursos era deternrinada pela distribui,ao interna a cada institui>iio e disciplina 

acad&nica, com escassa rela.yiio entre resultados da pesquisa (em termos de produto) e alocayao de 

recursos. A rrnlltipla dependCncia das unidades de pesquisa a diferentes unidades adrninistrativas do 

estado dificultava ainda mais a potencial coordenayiio de esforyos69 (ver ponte 5.4.6.). 

No caso das universidades, a estruturac;ao da agenda de pesquisa se vincula direta e 

crescentemente com a questao do prestigio academico construido atraves de uma estrategia de 

publicay5es intemacionais (Kreimer, 1998), chegando a ser o criteria dominante nos anos 90. 

~ nao significa que existia urn pleno consenso a respeito dentro da comunidade cientifica. E notavel, neste 

sentido. a presenca de criticas -destaque importante pam Oscar Varsavsky (1975)- a uma posiyao considerada 

"cienti:ficista": ado¢o de temas de pesquisa "da moda" ou orientada si.mplesmente por uma politica de acumula~o de 

publica.Q(les internacionais. 

6
!/por outro lado, as fundayOes internacionais constituiram uma fonte alternativa de financiamento, que em 

muitos momentos, nao correspondia a nenhum tipo de planejamento local. 
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11Existe urn subconjunto de unidades, em varias universidades relevantes, que por sua 

capacidade intrinseca e pelos recursos que mobilizam :funcionam com linhas de pesquisa de 

longo prazo. Centralizadas em grande medida nos institutes, suas tematicas gerais siio 

bastante rigidas e seus projetos de curta prazo tendem a formar parte de linhas de maier 

alcance. [ ... ] possuem vinculos mais ou menos estreitos como exterior. Este fato influi na 

determina~io dos objetivos da pesquisa [ ... ] o interesse recai na publica~o de pesquisas 

novas a nivel internacional [ ... ] Mecanismos similares de funcionamento podem ser 

observados nos grupos de pesquisa das catedras, onde a temitica fixa e dada pela 

especificidade da mesma (Bisang et a!, 1995 :62). 

uMuitos pesquisadores optam por tiipicos que tern ponca prioridade para a Argentina, 

mas que dio antecedentes para aspirar a posi~Oes interessantes em outros paises" 

(Dorfman, 1992:148). 

Sem dUvida, isto nao constitui urn problema dentro do modele ofertista linear. De fato, a diversidade 

da oferta e compativel com urn modele science push do desenvolvimento dado que, em sua 

racionalidade intema, nao pode avaliar a priori o potencial de uma pesquisa: 

"Sese considera por universidade, na maioria dos casos a tendtncia parece ser 'fazer tudo 

e de tudo', embora num nUmero muito limitado -coincidente com universidades de menor 

porte e idade- viio-se delineando perfis claros de especializ"''iio" (Bisang eta!, 1995:94). 

0 MIOL favoreceu assim uma aleca¢o de recurses e uma orientayao da pesquisa, "paradoxalmente" 

distanciada da produyao de bens e serviyos 

"Estima-se que a pesquisa bisica correspondeu a 29%, a aplicada, a 48% e o desenvolvimente 

experimental, a 23% do gasto total em pesquisa e desenvolvimento em 1995. Esta 

composi~io do gasto e muito distinta da dos paises industrializados, onde o 

desenvolvimento experimental d8. conta de quase 2/3 do gasto na materia e a pesquisa 

bAsica e aplicada tem um peso relativo muito inferior ao de nosso pais." (GACTEC, 

1997: 11). 

No caso dos institutes estatais de P&D, em particular, e perceptive! outra faceta do ofertismo: a 

aturu;ao altruista. Imbuidos de sua funy!o de gerar desenvolvimento s6cio-econ0mico ao estimular 

a mudanya tecnol6gica, os institutes atuarn sem objetivar a questao da apropriayao da tecnologia 

gerada ou, ainda, assumindo as tarefas de maiores custos ou menor rentabilidade, como se pode 

perceber no case do INT A: 

" ... muitas das ino~es t6cnicas neste setor nao 'geram retornos' ex:plicando assim a criayio 

destas instituiy5es pU.blicas, ao contrario do que ocorre em outros setores produtivos. Por 

exemplo, t6cnicas de manejo agrario ou pecuario nao podem ser 'patenteadas' e o custo de 
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sua experimentay1io n1io sera necessariamente coberto com os Iueras que pode dar a urn 

produtor isolado, salvo casas excepcionais. Dai que o Estado assuma a tarefa de gerar, 

acumular e difundir este tipo de inovaft.Oes, transferindo seu custo ao conjunto dos 

produtores ou a toda a populayao atraves dos impastos" (Valeiras, 1992:142). 

A configurayfuJ de instituiyOes e mecanismos do ofertismo nao permanece estcltica. A forma 

de definir a agenda de pesquisa corresponde nos 90 a novas condicionantes. Embora o contexte geral 

e ainda laissez faire, a "liberdade" das decis6es e limitada, fundamentalmente par dais fatores: 

viabilidade financeira e prestigio (reconhecimento) cientifi.co. 

A forma de financiamento da pesquisa se complexificou. Mesmo a principal foote de recursos 

continuar sendo o estado, seu comportamento foi alterado. Junto a antiga rnaneira de distribuiyao de 

recursos, institucional e relativarnente estavel, aparecern novas fonnas. As novas linhas de 

fi.nanciamento sao par periodos curtos e decididas par rnecanismos de peer review. No complexo de 

C&T convivem hoje, problernaticamente, o velho modele, de regulayao dos recursos detenninada par 

distribuiyio intema a carla instituiyao, com a nova modalidade, mais vinculada as propostas 

programaticas e a obtenyao de resultados da pesquisa (em termos de produto) para a alocayao de 

recursos. Par outre lado, estao se multiplicando mecanismos de cooperayao intemacional, que 

incluem mecanisrnos de co-financiamento (credito internacional com contrapartida estatallocal). E 

finalmente, a PCT dos anos 90 supOe a existencia, ao menos nominal, de fontes de recursos 

altemativas: creditos de risco para inovayio tecnol6gica e financiamento privado de pesquisa. 

Diante da estagna.yRo da aloca~ de recursos segundo a "antiga modalidade'\ o novo modelo 

funciona, na pnitica, como urn sistema de coeryio econOmica. Em sua racionalidade, a restriyao de 

fundos provenientes do estado incentivaria a busca dessas fontes alternativas par parte dos institutes 

de P&D e as universidades. 

No caso das universidades, a forma de legitimayao da produyao acad.Smica e, nos anos 90, 

muito mais dependente de mecanismos de avaliaya.o extemos as instituiy6es. Embora OS elementos 

ideol6gico-institucionais permaneyam., hoje se assumiram outro significado ao se combinar com os 

criterios de avali~ por peer review. A "qualidade11 da pesquisa passou a se converter em condiyao 

necessaria (e suficiente, ao menos em teoria) para sustentar uma carreira universitaria. A acumula.yi:io 

de prestigio cientifico corresponde muito mais as pniticas internacionais de reconhecimento 

(publicac;:Oes em revistas internacionais, participay&o em congresses intemacionais, cooperayao com 
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grupos de pesquisa extra-regionais, etc.). Os criterios idiossincraticos locais, siio paulatinamente 

relegados a urn papel secundario. 

Mas a existencia destas mudanyas nao significa o fun do modelo MIOL. A racionalidade 

science push pennanece presente ainda no senso comum da comunidade universitaria, mesmo que 

sua aceita¢o em termos de PCT se encontre restringida a urn espayo discursive, expressao de uma 

atitude defensiva setorial (Dagnino e Thomas, 1998b ). Por outro lado, se encontra presente na 

estrutul'a.¢o das unidades de C&T argentinas, conformadas organizativa, administrativa e legalmente 

de acordo com esse modelo e que apresentam urn alto grau de resposta As condiy6es de morfogenese. 

0 interjogo entre endo-dirigismo e ofertismo parece ser ainda urn poderoso mecanisme auto

organiza.dor que permite compreender melhor a trajet6ria tecnol6gica inercial das instituiy6es de C&T 

locais (aspecto obseiVado no ponto 3.4.4.4.). 

5.5.3. Vinculacionismo/N eo·vinculacionismo 

As ~es derivadas das trajet6rias tecnol6gicas das empresas locais (ver pontes 3.2.8. e 

3.3.5.1.) -"a falta de demanda" sabre o sistema de C&T-levaram a que se acrescentasse urn elemento 

complementar do ofertismo a PCT que permitisse uma acelerayao do processo de 11modemizayao" 

econOmico-sociaL Assim, a PCT local inclui explicitamente a preocupayao pela vinculayao entre 

unidades de pesquisa e unidades produtivas: 

"Nos idos anos 70, o reconhecimento da necessidade de focalizar a aten~io nio apenas 

no lado da oferta de tecnologia, mas tambem na vincula~io com a produ~io levou aos 

policy makers de C&T da regiio a colocar o objetivo na cria~io de uma 'demanda 

efetiva' para ciencia e tecnologia." (Bastes e Cooper, 1995:16). 

Este elemento de politica -que em alguns trabalhos se denomina vinculacionismo (Dagnino et al, 

1996; Thomas et al, 1997)- procurava a gerar de la~os entre as institui~oes de P&D eo setor 

produtivo. Na distribuiyao social das responsabilidades, esta tarefa recaia sabre as unidades de 

pesquisa e transferencia, criadas a este efeito. A combina.yao ofertismo·vinculacionismo constituiu 

o nU.cleo de uma proposiyao -linear em sua concepyao- que considerava a produyio cientifica e de 

prot6tipos tecnol6gi.cos como condi~o, nio apenas necessaria, mas suficiente, para gerar 

processes de inovayiio. Estes processes de inova~iio estariam assegurados dado que o mecanisme 

vinculacionista garantiria que os desenvolvimentos em C&T chegassem aos potenciais usuaries. 
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A difusao de politicas vinculacionstas nao se restringe a Argentina, mas que parece constituir 

urn fenOmeno estendido a escala latina-americana, desenvolvido fundamentalmente nos paises de 

industrializar;ao tardia da regiao (Brasil, Mexico, Argentina, e posteriormente Venezuela, ColOmbia, 

etc.). A diferenya das experiSncias dos paises desenvolvidos, onde a din§mica produtiva distribuiu as 

responsabilidades do relacionamento incorporando -de muitos modos- a iniciativa empresarial 

privada, o vinculacionismo 6 urn elemento constitutive da politica de C&T latina-americana que 

centralizou a responsabilidade pela interar;a:o nas unidades de pesquisa. 0 vinculacionismo e, neste 

sentido, urn fenOmeno regional, que reflete caracteristicas idiossincraticas e limitary6es estruturais da 

din§mica s6cio-t6cnica local. 

Parece possivel reconhecer -com maior clareza que no caso do ofertisrno- dos periodos na 

concepr;ao e implementa¢o deste elemento de politica, que apresentam configuray6es institucionais 

diferenciadas. Urn primeiro momenta constitutive, entre fins dos anos 50 e meados dos 70, ao que 

se denomina 'vinculacionismo' (propriamente dito ), e um segundo momenta, de recon:figuras:a,o 

institucional e mudanya na racionalidade interna e na distribuiyao de responsabilidades, ao que se 

denomina 'neo-vinculacionismo'. 

5.5.3.1. 0 periodo 1955-1975: o vinculacionismo 

A partir do final da d6cada de 50, aparecem na Argentina iniciativas vinculacionistas. Para dar 

conta de algumas das caracteristicas do vinculacionismo 6 conveniente descrever tanto o papel das 

instituiyOes implicadas, como alguns dos principais mecanismos que, ao menos nos supostos de seu 

funcionamento, constiruiriam sua dinamica. 

5.5.3.1.1 Institui~Oes: 

E possivel distinguir dois tipos de instituiy6es que, desde meados dos anos 50, se 

encarregaram da geray§.o de vinculos com o setor produtivo, com o objetivo de acelerar a mudanya 

t6cnica nas empresas locais: Institutes Tecnol6gicos do Estado (INTA, INTI) e, em outre plano, 

Universidades PU.blicas. 

- Institutos TecnoJOgicos do Estado 
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Os institutes tecnol6gicos receberam como :fim~ao de cria~ao as tarefas de detec~ao de 

necessidades das empresas, e de difusao de tecnologias adequadas a elas. Como tarefa complementar, 

deveriam dar conta de algumas fun~Oes subsidiarias a produ~ao tais como :fixa~ao de normas em 

escala nacional e controle de qualidade. Na pril.tica, algumas destas institui~6es tomaram para si as 

tarefas de searching e exploring que, julgavam, escapavam ao alcance das empresas locais. Estes 

institutes eram inteiramente financiados com fundos pU.blicos e gozaram de d.iferentes niveis de 

autonomia segundo diferentes regimes politicos. No caso do INTI, chegaram a deter fun~6es de 

regulayao do fluxo e dire~ao das importay6es de tecnologia (ver ponte 5.2.1.2.2.). 

"Procurou-se redefinir [entre 1969 e 1976] -com &xito relative- o perfil do INTI (atraves da 

reduyao da import§.ncia dos serviyos de retina, a colabora~ao das empresas, entidades e 

empreendimentos estatais, a maior aproximaya.o as necessidades das P&MEs, a regionalizayao 

de suas atividades, etc,), institui~ao que, ademais, assumiu funy6es como autoridade de 

aplica~ao da politica de transferencia de tecnologia e do sistema metrico legal argentino -

criado em 1972." (Chudnovsky e Lopez, 1996:41). 

Os institutes se orientaram por urn criteria de alta generalizayiio: 'tecnologia agril.ria', 

'tecnologia industrial', coerente com a racionalidade ofertista. Este nivel de generalidade induziu urn 

alto grau de diversi.ficayao intema das tarefas e, como parte do mesmo funcionamento institucional, 

uma elevada centra1iza.9ao em poucas unidades de grande tamanho das atividades de desenvolvimento 

tecno16gico (ver pontes 3.4.2.1. e 3.4.2.3). 

- Universidades 

Nas uoiversidades, e necessaria realizar uma distinyio entre atividades formais e informais. 

No nivel formal, o vinculaciooismo apareceu institucionalizado em 'secretarias de extensiio' au 6rgaos 

afins, os quais coordenariam e centralizariam, em teo ria, os vinculos da universidade com o exterior. 

Esta tarefa nao constituiu, na pr8.tica, uma prioridade das secretarias de extensa:o, orientadas 

principalmente para atividades "culturais". A maior parte das interay6es Universidade-Setor 

Produtivo percorreu caminhos infonnais. Diferentes divis6es academicas, grupos de pesquisa ou 

docentes individuais travaram vinculos como 'exterior', de maneira espontanea e descentralizada. 

Nao houve a tendencia a gerar unidades aut6nomas que exclusiva e explicitamente deram 

conta do relacionamento como setor produt.ivo. Isto nio significa que este relacionamento nao tenha 
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existido. De fate, as faculdades de CiSncias Exatas, Agniri.as e Engenharia, em muitos casas (ver 

ponto 3.4.2.5.2.), realizararn trabalhos para unidades produtivas, estatais e, em menor medida, 

privadas. 

5.5.3.1.2. Mecanismos 

- Institutos TecnolOgicos do Estado: 

No caso dos institutes, a dina.mica do relacionamento foi determinada por diferentes fatores, 

entre os quais e necessaria citar as diretivas do ministerio do qual dependiam e a orientaylio de suas 

diferentes dir~es gerenciais. :E notitvel que a maier parte dos desenvolvimentos industriais gerados 

par estes institutes se orientou a satisfal(8o cia demanda realizada pelas empresas do estado (ver ponte 

3.4.4.6.). A venda e prestar;ao de servir;os ao setor privado se restringiu, nonnalmente, a tarefas de 

controle de qualidade, metrologia e resistencia de materiais. Foram realizadas tentativas de 

relacionamento com Cfunaras Empresariais, que chegaram, em alguns casas, ao oferecimento de 

integrar;lio de empresarios nos corpos diretivos colegiados dos institutes. (ver pontes 3.4.2.1.2. e 

34.2.3.2). 

A centralizar;ao em poucas unidades detemrinou, entre outros fatores, a formacao de uma 

estrutura burocnitica ampla. As respostas a diversidade de setores produtivos surgiam atraves da 

diferenciar;ao de setores internes dentro da instituir;ao. No caso do INTA, mais do que no INTI, 

realizou-se uma distribuir;ao regional das unidades de extenslio. Em geral, a gestlio das unidades 

agrarias foi mais bern sucedida que a das indust:riais. 

- U niversidades 

No caso das universidades, e extremamente dificil estabelecer uma quantificar;ao do 

relacionamento como setor produtivo durante o periodo (ver ponte 3.4.2.5.2.) A maior parte das 

atividades desenvolvidas, dada sua informalidade, nao foram registradas. :E notitvel que a 

informalidade foi -e, ainda nos anos 90, e- funcional 8. dinfunica do relacionamento. Dada a 

inexist&.cia de pianos ou orientaij:Oes, nao e adequado correlacionar as atividades com urna s6rie de 

objetivos a cumprir. 0 mecanisme dominante era o relacionamento pessoal de urn pesquisador ( ou 

urn grupo) com uma empresa. A vinculaij:[o podia adquirir caracteristicas mais formais no caso de 
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demandas por parte de unidades produtivas estatais. 

5.5.3.1.3. Intera~io lnstitutos!Universidades 

A interayio entre institutes tecnol6gicos e universidades foi pouco articulada. A autonomia 

relativa dos dais tipos de institui«;Qes e, em particular, a mliltipla dependencia administrativa e a 

diversidade de canais de financiamento funcionou em detriment a de uma dinfunica integradora (como 

colocado no ponto 5.4.6.). 

Cabe destacar que em ambos tipos de instituiy5es -ainda tnalS acentuadamente nas 

universidades- as atividades de vinculacionismo nao se orientaram., em termos gerais, por fins 

lucrativos. Antes, trata-se do cumprimento com compromissos ideol6gicos ou politico-econ6micos, 

sociais ou nacionais, dentro da racionalidade geral caracteriz:ivel como anti-dependentista (ver ponto 

5.2.1.2.2.). Em outros termos, a noyao de 'neg6cios' -apropriayao de beneficios- era alheia a esta 

concept;:iio vinculacionista. Talvez isto explique por que o vinculacionismo universitario constituiu 

uma 'missao subjetiva' mais- relativamente secundaria, por outre lado, em relayao ao ensino e a 

pesquisa- por parte de alguns academicos, em vez uma funyao prioritaria explicita. 

5.5.3.1.4. Algumas deriva,::Oes institucionais das iniciativas vinculacionistas 

A orien~iio vinculacionista aparece implementada mediante diversos mecanismos. A fim de 

comprometer as empresas produtivas, em alguns casas se reservaram posiy6es em corpos colegiados 

de direyiio para representantes emprestuios, como pode se observar no caso do Conselho Diretivo 

do !NT A: 

" ... para assegurar a vinculaf,::io com o setor produtivo agropecu3.rio se estabeleceu a 

participa~io deste Ultimo no Orgio maximo da institui~io, o Conselho Diretivo, com 
tres representantes propostos respectivamente pelas cooperativas (um) e pelas 
associa~Oes de produtores (dois). A Secretaria de Agricultura e Gado retinha para si a 
faculdade de designar o presidente e vice-presidente do organismo, completando-se o 

Conselho Diretivo com urn representante pelas Faculdades de Agronomia e Veteriniuia. A 

Lei Organica estabelecia tambem que a Direyao Geral (depois Direyao Nacional) era o 
organismo executive. Oszlak afinnou que a dir~ao Nacional foi o eixo ao redor do qual foi 
se definindo o conjunto de objetivos, metas politicas e programas de ay3.o" (Valeiras, 

1992:144-5). 

Durante os anos 70, a enunciayao de iniciativas vinculacionistas deu Iugar a debates sabre o 
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direcionamento da pesquisa (bbica ou aplicada): 

"A mudam;a de tnfase da pesquisa b3sica para a pesquisa aplicada foi om processo 
complexo, polSmico e que reconheceu diversas tendtncias. Teve em comum a 

preocupar;iio em vincular o esforr;o cientifico com demandas da sociedade; a revalorizar;iio 

do conteUdo politico das decis6es em materia de ciencia e tecnologia e as criticas ao 

'establishment cientifico. As diferenr;as de enfoque erarn, nao obstante, muito profundas, 

Desde a critica ao 'cientificismo', feita por Varsavsky com o tom de forte radicaliza'(iio 

ideol6gica e muita ingenuidade politica, ate o refonnismo de Rolando Garcia ou a critica a 

certos model as de desenvolvimento feita par Amilcar Herrera" (Albomoz, 1990b: 194). 

Ainda entre os anos 1976-1982, caracterizados por uma aberta posir;iio laissezfaire, e possivel 

encontrar iniciativas vinculacionistas. Embora a atividade promocional do estado tenha se dirigido 

a compra de tecnologia estrangeira, foram mantidas as 22 prioridades estipuladas nos Programas 

Nacionais de 1973. E mais, em 1977 foram criados quatro novas programas nacionais (ver ponto 

5 .2.1.3. ), e em 1978 foi estabelecido urn importante prograrna adicional: o Regime de Promol'iio ao 

Desenvolvimento Tecnol6gico do INTI (ver ponte 3.4.2.1.2.), mediante o qual o INTI participa em 

empreendimentos empresariais de inova'(io tecnol6gica, dividindo os riscos. 0 Regime apresentava 

urn clara perfil ofertista-vinculacionista, dado que enquanto a institui'(io assumia os riscos, os 

eventuais lucros de apropriar;iio de tecnologia se reservavam as empresas 70
. 

Assim como a racionalidade ofertista se estende ate hoje, e possivel encontrar manifestay6es 

de vinculacionismo alem de seu periodo de vigencia exclusiva, como se pode perceber claramente na 

cria!j:iio, em meados dos anos 80, da Oficina de Transferencia de Tecnologia do CONICET. (ver 

ponto 3.4.2.2.2.). 0 caso e particulannente interessante, pais se trata de uma tentativa de 

reor~o institucional, mediante a gera¢o de uma instancia tipicamente ofertista-vinculacionista, 

orientada a reparar o isolamento do CONICET (uma instituir;iio exclusivamente ofertista em sua 

concepr;ao original). 

"A existencia de urn potencial certo de conhecimentos transferiveis num conjunto de grupos 

de pesquisa constituiu a base indispensoivel para que a pouco tempo de se concretizar a OTT 

tivesse um forte crescimento do nUmero de convSnios celebrados. [ ... ] A estrategia adotada 

70 
As empresas podiam contratar com o rnTI projetos de inovayiio tecnol6gica. 0 INTI financiava ate 5tJO/o 

dos gastos necessarios. Sea in~ao fosse bern sucedida, a empresa devia devolver o empnlstimo comjuros; em caso 

de fracasso, a devolu9io nao era requerida. A pesquisa podia se realizar tanto nas instala¢es da empresa como nos 

centros de pesquisa Se o produto final fosse "patenteavel", a patente seria registrada inicialmente em nome do niTI, 

mas depois de devolvido 0 credito OS direitoS de patente eram transferidos as empresas. 
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pela atual adrninistra(j:iiO do CONICET foi privilegiar a realizayiio de fates concretes -

estabelecimento de convCnios, autorizafYiiO de assessorias e servifYOS, criar;ao de balsas 

industriais- cujo desenvolvimento e multiplica~o foram gerando condi~6es que incentivaram 

transformay5es institucionais" (CONICET, 1989b:3). 

0 CONICET assumiu, em 1987, os custos do financiamento da tentativa vinculacionista: 

"No cn!dito BID-CONICET incorporou-se o sub-programa 'D' -Intercfunbio Tecnol6gico, 

que disp6e de urn on;amento de 4% do montante global do credito. Ainda sendo baixo em 

rela~j:iio ao total, e de enonne importfincia paise a primeira vez que o CONICET decide 

dar recursos a promo~io da vincula~io tecnolOgica" (SECyT, 1989:152). 

0 diagn6stico realizado pela Secretaria de Ciencia e T6cnica em fins de 1989 mostra urn aspecto 

similar ao da maioria das criticas 'intemas.n recebidas pelas experiencias vinculacionistas. Seguindo 

uma linha incremental, se centralizam em problemas de implement~ao: 

"A principal falfulcia da OTT estit relacionada com sua pouca capacidade de transcender ao 

meio empresario para dar a conhecer o potencial disponivel no setor de ciencia e t6cnica, 

estimular o interesse e a demanda empresarial e contribuir com o surgimento de experiencias 

e mecanismos de interface entre pesquisa e empresa." (SECyT, 1989:152) 

"Entre as (auto)criticas realizadas a esta primeira experiSncia da OTT cabe mencionar as 

seguintes: a) a oficina teve pouca capacidade de canalizar e identificar as demandas das 

empresas, b) OS grupos de pesquisa tinha s6rias dificuldades para avaliar 0 potencial 

econOmico dos conhecimentos envolvidos e o potencial de valor de mercado dos resultados 

que se obtinham com o convCnio, sem que a OTT tenha podido superar este obstaculo, c) 

faltou institucionalizar urn sistema de seguimento e controle de gestiio dos convCnios" 

(Chudnovsky e Lopez, 1995:70). 

5.5.3.2. 0 periodo 1975-1995: o neo-vinculacionismo 

Depois do intervale entre meados dos anos 70 e meados dos 80, por causa da ditadura militar 

e urn particular vazio de policy making de PCT (ver ponte 5.2.1.3.), aparece na Argentina uma 

renovada aten~ sabre a relayao entre unidades de P&D e unidades produtivas que correspondem, 

esta vez, em linhas gerais, aos avanyos em teoria da inovayiio. Esta tendencia se acenruou no inicio 

dos anos 90: 

" ... COIDCfYOU-se a promover a articula~io das universidades com os setores da producio 

e servi~os, atraves do Programa de Vmcula~o TecnolOgica nas Universidades, destinado 

71Realizadas do interior da racionalidade ofertista que as gerara. Ou, em outras palavras, sem questionar seus 
principios originais. 
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a apoiar a transferfficia dos avanyos no conhecimento cientifico e tecnol6gico para aplicci-lo 

ao desenvolvimento econOmico, social e cultural do pais." (GACTEC, 1997: 1 0). 

0 neo-vinculacionismo reflete urn fenOmeno particular de transduyiio72 de fates estilizades e 

teorizay6es realizadas sobre experiencias de vinculayao Universidade-Empresa em paises 

desenvolvidos. 0 neo-vinculacionismo e, portanto, resultade de uma leitura local, situada, desses 

fates estilizados e de suas derivay6es nermativas73
. 

Como no caso do ofertismo, nao se trata, e importante destacar, de uma ruptura tal que fez 

desaparecer a 16gica e o discurso vinculacionista anterior -como se pode perceber no citado caso da 

OTT do CONICET. Por tres motives: 

a) a l6gica vinculacionista se encontra presente tanto na estrutura das instituiy6es de P&D como na 

ideologia sustentada por muitos dos atores sociais vinculados a esta atividade; 

b) ae roenos uma frayao dos atores neo-vinculacionistas siio ide6logos vinculacionistas que 

'evolucionaram' para a nova posiyiio, conservando alguns 'ideologeroas' de sua reflexao anterior; 

c) em muitas instituiy6es, ainda se atua segundo a normativa ofertista-vinculacionista anterior 

(estatutos, regularoentos, usos e cosrumes, etc.). 

Na pratica, portanto, convivem hoje posturas vinculacionistas e neo-vinculacionistas. Isto, 

obviamente, da lugar a diferentes fonnas de combinayiio e negociayao. Dado o interesse em alcanyar 

urn maier grau de clareza na exposiyao, parece inadequado se ocupar aqui das posiy6es 

intermediarias, dos 'diferentes tons de cinza'. 

0 neo-vinculacienismo apresenta caracteristicas diferenciadas da proposta politica anterior. 

Estas se evidenciam tanto no plano do papel das instituiy6es como dos mecanismos implementados. 

5.5.3.2.1. lnstitui~Oes 

Na postura normativa neo-vinculacionista as universidades siio as principais instituiy6es da 

politica neo-vinculacionista, ou, mais corretamente, as principais instituiyOes do entomo 

72No ponto 5.5.5. se realizam maiores precisOes sabre este particular. 

"73oiante de possfveis con:fusOes, parece conveniente esclarecer que niio se denominam 'neo-vinculacionismo' 

essas estiliza¢es de experi~cias extra-regionais. 0 conceito se restringe a descrever a d:inamica local, latino

americana. Nao estabelece qualquer considerayao acerca das teoriza9()es exo-geradas, utilizadas como insumos para 

a elabora~o nonnativa local. 
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(environment) das firmas, as quais sao, par sua vez, os principais atores dinamicos dos processes 

inovativos (loci da inova~ao ). 

As propostas nea-vinculacianistas incluem a necessidade de gera~aa de inst§ncias de 

media'fiio ou de micro-dimas favoniveis a inova~ao. Centradas neste objetivo, promovem a cria~o 

de institui~5es de escala e funcianamento diferente das vinculacionistas. P6los e parques tecno16gicos, 

incubadoras de empresas de base tecnol6gica, aficinas universitarias de transferencia de tecnolagia 

e patentes, sao as mais usuais. Em muitos casas, tanto a iniciativa como o financiamento inicial destes 

empreendimentas fica a cargo das insti.tui¢es universitarias. Na teoria, as :firmas -com fins lucrativos

se comprameterao com estas iniciativas, facilitando sua viabilidade :financeira posterior. 

N ormalmente, estas propostas trazem em paralelo vis5es para urn redirecionamento (em 

alguns casas apresentada como "revolucionario") da atividade universitaria. Desta perspectiva, a 

estrutura~ao vigente (chamada "tradicional") das unidades acad€micas se julga inadequada para 

responder aos desafios da nova dinfunica inovativa. 

Ao Iongo do periodo 1985-1995 foi se conformando uma trama de tentativas de vincula~a.o 

(vinculacionistas e neo-vinculacionistas), projetos de cria~ao de p6los e parques tecno16gicos (par 

exempla: o fracassa.do pOlo de infornuitica da Plata), e foi se consolidando uma 'ordem institucionar 

para isso. Par outro lada, este processo deu Iugar a apari~ao de uma burocracia especializada na 

tem.at.ica vinculacionista, cujos atores (pesquisadores, professores universitarios, administrativos, etc.) 

comeyaram a alterar sua forma de perceber a rela~ao universidade-sociedade, e, partanto, o born e 

o mau, o des~3.vel eo possivel tanto das novas rela90es potenciais como das "travas" a mudan~a 

existentes nas configur~Oes estruturais das instituiy5es existentes. Isto provocou conflitos internes 

e externos74
. 

5.5.3.2.2. Mecanismos: 

Como resuhado da implement31;3.o do vinculacianismo anterior, existiam algumas interay5es 

Universidade-Setor Produtivo em meados dos anos 80. De fata, quando come~aram a se desenvolver 

''Us conflitos intemos referem, fundamentalmente, a "resistt'lncia" de grupos de pesquisadores a aherar seus 
usos e valores para se adaptar a novas regras do jogo de cantata como mercado. Os externos, a aparir;ao de acusa9()es 
de concorrencia desleal da universidade no mercado de servi~s, por parte de alguns grupos profissionais (Vaccarezza, 
1994; Fenu\ndez Berdaguer e Vaccarezza, 1996; Vessuri, 1995). 
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algumas o:ficinas de transfer&lcia de tecnologia no final dos anos 80, o pnmetro desafio que 

enfrentaram essas unidades foi o de tentar formalizar, center e subordinar administrativamente as 

atividadesja geradas no marco do 'velho' padrao vinculacionista75
. 

A diferenya do modele anterior, o neo-vinculacionismo nao conta, em principia, com a 

iniciativa estatal dos grandes institutes para a realizayao destas mudanyas. Na nova racionalidade, as 

grandes unidades do modele anterior sao consideradas disfuncionais e deveriam ser substituidas por 

pequenas empresas-laborat6rio com fins produtivos especificos. 0 mercado substituiria as orientay5es 

govemamentais no direcionamento da atividade. 

"No memento presente, a Argentina carece de uma politica articulada e explicita para o setor 

de C&T; por extensao, tampouco existe -alem da renovada adesao ao laissezfaire [ ... ]- uma 

politica tecnol6gica. Ha, ainda, algumas orienta96es gerais que parecem informar a atitude 

oficial para a materia e que poderiam se sintetizar em tres elementos: a) aumentar o vinculo 

do complexo de C&T como setor produtivo; b) elevar os recursos para a pesquisa aplicada 

e transferfutcia de tecnologia; c) aumentar a margem de auto-financiamento das 

institui<:Oes oficiais de C&T. 

Quais sao os instrumentos e mecanismos concretes que estao sendo empregaodos para 

alcancar estes objetivos? Por urn lado estabelecer alguns mecanismos crediticios para que 

as firmas formulem projetos de inova(:io tecnolOgica (Programa de Modernizayiio 

Tecnol6gica e Lei 23.877). Por outre, desenvolver programas dirigidos a estimular os 

esfor(:os em produtividade, qualidade e gestio de parte do setor produtivo (diversos 

prograrnas da Secretaria de IndUstria). Finalmente, estimular a reestrutura.;io das 

institui(:Oes de C&T (em particular do CONICET e do sistema universitario) para que 

aumente o peso das atividades de vincula(:io e transferencia para o setor privado" 

(Chudnovsky e Lopez, 1996:49). 

Enquanto o vinculacionismo postulava -a partir do modele linear de inovayao- a 

funcionalidade de unidades "mediadoras" de difusao entre universidades (geradoras de saberes 

cientificos) e empresas produtivas, no neo-vinculacionismo -de raiz sistemica- as interay5es devem 

75
Como se pode perceber no caso da UBA. Antes da cri~ de UBATEC, em muitas faculdades j:i ex.istiam 

atividades de vin~o, mas a titulo pessoal e nio canalizadas institucionalmente. Este tipo de situa.93:o, 
completamente irregular, foi as vezes ignorada e outras tolerada pelas autoridades (Marscho:ff, 1992). E, depois da 

cria'"'iio da entidade, nas distintas faculdades continuaram ex.istindo oficinas de contato -com diversas formas 

institucionais- e grupos e institutos de pesquisa que continuaram realizando -a margem de DBA TEC- suas pr6prias 

atividades de vinculayao. 
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ser diretas. 76 As universidades e as instituiy5es de P&D podem -ou devem, nas propostas mais 

radicais- dcixar de atuar como fomecedores gratuitos de conhecimento de livre difusao para passar 

a ser urn a tor a mais no processo de privatizayiio do conhecimento, atraves da realizayao de joint

ventures e de patentes e cobran~ de direitos pelo resultado da pesquisa par ela realizada 77 e a venda 

de serviyos. 0 neo-vinculacionismo prop6e a necessidade de urn grau maior de fonnaliza~ao das 

interay5es universidade-empresa para viabilizar a transferencia. Para isso implementaram-se 

modificay5es organizativas: 

"Com o objetivo de veneer as dificuldades que apresenta a estrutura burocril.tica e a 

problemil.tica juridica das universidades surgem instrumentos dentro de diversas 

universidades, mecanismos e institui~Oes novas, que tern por objetivo facilitar o 

processo de vinculalj:i.o entre o meio produtivo e a universidade." (Chudnovsky e LOpez, 

1995:79). 

Para o novo padriio de intervenyiio do estado, aberto no inicio dos anos 90, jil. niio sao os 

institutes pliblicos de pesquisa ou os centres de P&D das empresas estatais, os elementos que iriam 

propiciar, mediante sua ayio de interface, a desejada vinculayao entre universidade e empresa. Sendo 

a empresa mesma o novo locus da inovay§.o, exime-se o estado de realizar politicas ativas de C&T. 

No reformulado papel do estado dos anos 90 nao aparecem motives para continuar 

subsidiando tentativas vinculacionistas, e terceiriza a iniciativa tecnolOgica para as microatores. 

A crise do 'estado intervencionista' transforma a politica vinculacionista em 'indesejavel' au 

'impossivel'; a racionalidade neoliberal mostra que nao e necessaria. Uma forma de manifestayiio desta 

racionalidade na PCT recebe o nome de 'autonomia financeira', e implicaria uma auto-regulayao 

desej<ivel; 

"A sanyiio daLei de Educayiio Superior (24.521) em 1995, permitiu a gerayao de estrat6gias 

que apontem para a transfonnayao estrutural das universidades. Seu propOsito medular e 
avan~ar para a conformaf;iO de um sistema com crescente capacidade de auto

regula~o, integrado por institui~Oes autOnomas e autarquicas, com capacidade de gerir 

seu prOprio desenvolvimento, que aceitem como contrapartida, se incorporar a processes 

de avaliayao externa e aceit~ao que pennitam estimular sua preocupayao com a qualidade 

7 ~ma ~ no sentido indicado pode se encontrar em Sutz (1996): "Na atualidade, as universidades se 

tornaram produtor direto de bens e senri~s para uswirios :finais". 

17
Desenvolvimentos neste sentido podem se encontrar por ex. em Smilor et al. (1993) ou, numa perspectiva 

local em Sutz (1994). 

602 



e dar conta dos resultados de sua atividade. Nesse sentido, uma das primeiras ay6es foi a 

mod.ifi~o do programa econ6mico-financeiro das universidades. 0 novo programa d3. its 

universidades maior autonomia financeira, e estimula o desenvolvimento de aportes 

complementares, provenientes tanto do setor privado como do pUblico, por contratos 

de presta~io de servi~os, de assessoria, contribuiy6es dos alunos, etc." (Gactec, 1997:9). 

5.5.3.2.3. Algumas deriva~Oes institucionais das iniciativas neo-vinculacionistas 

A implementacao do neo-vinculacionismo parece ter implicado, na pnitica, o surgimento de 

dois epi-fenOrnenos: 

a) no plano de politics, deu lugar a apari~o de uma nova linha argumentativa para justificar o statu 

quo das politicas de ajuste sabre o complex a de C&T. A .suposta existSncia de uma nova fonte de 

financiamento para a pesquisa universitaria78 
: 

" ... no marco da atual politica universit3.ria do governo nacional coloca-se 

explicitamente como orienta~io futura o aumento de fontes de financiamento 

complementares para o sistema, incluindo contratos de presta~io de servi~os, de 

assessoria, etc. As atividades de vinculayao tecnol6gica tamb6:m tern side estimuladas, o 

Ministerio da Cultura e Educayao da Na¢0 atrav6s do Programa de V mculayao Tecnol6gica 

nas Universidades, que realiza atividades de difusao e discussao dos resultados das acOes de 

vinculayao tecnol6gica [ ... ] e se dirige a conformar urna rede de vinculayao tecnol6gica nas 

universidades" (Chudnovsky e LOpez, 1995:78). 

foi utilizada como argumento, par parte da administra_cio Menem, para na.o realizar aumentos 

oryamentarios nas instituiy6es de P&D (ver ponto 5.3.2.); 

b) no plano da agenda de pesquisa parece ter ocorrido urn downgrading da atividade: diante da 

indefiniyao de politicas globais de pesquisas geradas pelas pr6prias universidades, a demanda das 

empresas implica o direcionamento das mesrnas para objetivos de curto prazo e, normalmente, pouca 

trascendencia. 

"Am.iU.de as instituiyOes, seja pela pressao dos organismos de controle econOrnico, seja par 

iniciativa prOpria, tendem a rnodificar suas pautas de financiamento incorporando recursos 

extra-oryamentarios. Para isso, a forma rnais direta de obter recursos e utilizar equipes de 

pesquisa para vender services ao setor privado. :E possivel que isso alivie algoma situa~io 

78 A informa~ disponivel sobre investimento de empresas privadas em pesquisa universitaria mostra uma 
incidencia relativamente pequena. Nonnalmente se confunde e extrapola o investimento privado em P&D, que chega 
em alguns casos a: 59% nos Estados Unidos, 76 % no Japao (Papon e Barn\, 1996), com o :financiam.ento da indUstria 
privada da P&D universitaria: 2% no Japao, 7<'/o nos Estados Unidos (Parker, 1992). Esperar que a indUstria local se 
ignale a estes indices parece, ao menos, ilus6Iio. 
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particular do ponto de vista or~ament:irio, mas niio e menos certo que a generaliza~io 
deste tipo de solu~;iio acaba gerando institui~;iies dedi cad as [ ... ] :i venda de servi~;os e 

nio a temas de C&T" (Bisang, 1995:nota 39). 

Esta politica tende a se apresentar como "lmica alternativa vi<ivel" tanto para o problema de 

restri91io or9amentaria como para o velho problema da utilidade social da pesquisa universitaria. As 

universidades passam a se comportar com a lOgica de -e podem ser tratadas como- empresas 

privadas. 

" ... desde os anos 1980 vem-se evidenciando a passagem da primeira [dedicada ao ensino e 
a pesquisa] para a segunda forma [empresa econOmica da indUstria do conhecimento] de 

organiza¥3.0 universitaria, passagem em que um impulso essencial-ao menos num pais 
como a Argentina- ainda que niio iinico, advem da crise de financiamento estatal. Tal 

como assinala Garcia de Fanelli, o estimulo a uma maior vincula~o entre a universidade 

e o meio s6cio-econ0mico e talvez uma das novas politicas que contam com maior 

consenso tanto entre autoridades como nos pr6prios docentes e pesquisadores" 
(Chudnovsky e Lopez, 1995:77). 

As restriy5es on;arnentiui.as as alocay5es tradicionais, por uma lado, e o surgimento de 

incentives econ6rnicos para o desenvolvimento especifico de tentativas de relacionamento com o 

setor, por outre, atuaram como uma coeryao econ6mica a favor da difusao de estrat6gias neo-

vinculacionistas nas instituil'fies de C&T. Da perspectiva da anlilise ideo16gica, diante da falta de urn 

programa alternative possivel, ao menos durante a continuidade da politica vigente, os atores 

parecem responder a uma atitude de 'resigna¢o'. 

"Na opinili.o dos atores, sao v8rios os fatores que contribuem para gerar esta nova realidade: 

o aumento do deficit de fmanciamento da pesquisa, que piorou significativamente durante 

estes Ultimos anos; a crise salarial dos pesquisadores e tecn6logos; o surgimento de 

politicas universit3.rias ativas de vincula~io e transferencia, e a criaya.o de programas 

nacionais ... " (Fliess e Carul!o, 1997:14). 

Alguns estudos instirucionais permitem apreciar em maior detalhe aspectos complementares do 

fenOmeno: 

- Universidades nacionais 

A Universidade de Buenos Aires apresenta experi&lcias pmnerras caracterizaveis como neo

vinculacionistas 

"A promo9io cia vincuiavao entre a UBAe o setor produtivo se inicia em 1987, com a criay1io 
da Dir~ao de ConvCnios e TransferCncias, no marco da Secretaria de CiCncia e T6cnica. 
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Entre as tarefas desta se encontra a cria~a:o de urn ambito juridico e urn esquema de gestae 

destinado a :tlexibilizar os mecanismos de vincula~ao e criar incentives para que docentes e 

pesquisadores encarem tais tarefas 11 (Chudnovsky e LOpez, 1995:80). 

E, alem disso, criou-se UBATEC (para maiores detalhes ver o ponte 3.4.2.5.2.) 

"Resolveu-se criar uma sociedade comercial sem fins lucrativos e sujeita as normas do direito 

privado. [ este enfoque competiu com a alternativa de criar urn parque tecnol6gico, segundo 

o modele europeu, mas urn estudo de factibilidade revelou sua inadequa~ao para o contexte 

argentino]. Desse modo, surgiu UBATEC SA, empresa em que participam como acionistas 

a UBA e a Municipalidade da Cidade de Buenos Aires (arnbas como 31,66% do capital 

acionario), a Uniiio Industrial Argentina (25%) e a Confederal'iio Geral da Industria 

(11.66%). Trata-se no presente do Unico caso de organiz~ao da vinculayiio universidade

empresa atraves de uma estrutura empresarial na America Latina" (Chudnovsky e LOpez, 
1995:81). 

Esta experifficia pioneira nao foi seguida no transcurso dos anos 80 por novas tentativas. M. Nivoli 

(1992) afirma que, no fmal de 1991, havia se avanyado pouco dentro do sistema universitario em 

materia de gerayao de instrumentos para promover a comercializa~ao de tecnologia -com exceya.o 

do caso de UBATEC. 

0 neo-vinculacionismo nas universidades come~ou no inicio dos anos 90, mediante a criay[o 

de sub-unidades e programas especificos: 

" ... a julgar pelas informay5es que di:funde, por exemplo, o Programa de Vmculayao 

Tecnol6gica nas universidades, e tendo em conta dados tais como a criayao de unidades de 

vinculayiio e organismos similares em diversas universidades, este critico cenario estaria se 

modificando, Mo sendo alheios a esta tendfulcia OS instrumentOS de promoy3.o a inovay&o 

contidos na Lei 23.877 au os que estiio prontos a ser ativados atraves do Programa de 

Modernizal'iio Tecno16gica" (Chudnovsky e Lopez, 1995:83). 

Distintas universidades argentinas participaram de reuni6es organizadas no marco da 

experiertcia Consortium de Incubadoras, iniciada em 1992, correspondente ao programa Columbus 

do Foro de Universidades Europf:ias (CRE)79
. Neste marco, as universidades argentinas do Centro, 

79 
A rede Columbus (Collaboration in university management: a bridge between universities and scholars) teve 

inicio em 1987 por iniciativa da conf'erencia de Reitores Europeus (CRE) e algumas universidades da America Latina, 
convertendo~se num programa de coo~o multilateral. 0 objetivo principal de Columbus e promover o 

desenvolvimento instirucional das universidades atraves do aperfeicoamento dos processos e estruturas de gestao. 0 

programa se concentra em dois temas: qualidade do ensino e rela~Oes entre a universidade e a indUstria. Neste tema 

se apresentam tres linhas de trabalho: gestao da inovat;ao e transfetencia de tecnologia, assessoria e avali~o de 
incubadoras de empresas; e aspectos legais da transfetencia de tecnologia. Cerca de 70 universidades de 11 paises de 
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La Plata, Lujan, del Sure Tecnol6gica, desenvolveram projetos de incubadoras de empresas, ainda 

que nfto em todos OS casas se llevaram 3. pnitica. 

Urn estudo institucional (Versino, 1998) perrnite observar o alcance de duas destas tentativas, 

as correspondentes as universidades nacionais da Plata e Lujan. 

- Universidade Nacional de La Plata 

Em principia, a inten¢o era a cria9fi.o de urn parque tecnol6gico "com a id6ia de que a transferencia 

se transformaria em inova9ao". A Universidade Nacional de La Plata aderiu em 1990 ao programa 

Columbus. Nos anos 1992 e 1993 urn integrante do Laborat6rio de Inova9ao e Transferfulcia de 

Tecnologia (LITT) do Departamento de Engenharia Quirnica (que atualmente desempenha o papel 

de Coordenador do Programa de Incubadora Universitaria de Empresas) participa das atividades de 

capacita9ao do programa Consortium. A ideia de criar uma incubadora de empresas surge 

especificamente a partir de sua participa9ao no programa. 

Diante da escassez de recursos financeiros a tentativa neo-vinculacionista se modaliza: 

" ... ante a carencia de recursos para destinar ao projeto, surge a ideia de planejar uma 
incubadora sem predio. Com base nessa ideia se apresenta o conceito de 'rede de micro .. 
incubadoras', cujo objeto consistia em fomentar a cria~io de micro-empresas de base 
tecnolOgica nas distintas unidades academicas on laboratOrios da universidade, sendo 
o LITI o encarregado de fornecer os servi9os de apoio [ ... ] ao mesmo tempo se apresentou 

urn mecanisme de subsidio a universidade para que ela operasse na forma de emprestimos as 

empresas, os quais -a partir de sua devolu9ao- constituiriam urn fundo rotative" (Versino, 

1998:24). 

A irnplernentayao da rede de rnicro-incubadoras apresentou resultados pouco satisfat6rios na 

perspectiva dos organizadores. A atitude dos solicitantes dos emprestirnos parece se assemelhar mais 

a urn comportamento tradicional que a nova racionalidade empreendedora esperada pelo programa. 

Nos seis meses posteriores a convoC8.9fi.o se registraram por volta de 30 entrevistas, das quais a maier 

parte foi realizada por pesquisadores que buscavam o subsidio para financiar suas pesquisas, mas sern 

Emopa e 13 de America participam da Rede. 0 programa Consortium, coordenado pelo Dr. William Bolton, contempla 
facili:tar o seguimento e assessoria por parte de especialistas europeus das experi!ncias que se puseram em pnitica em 

America Latina. A ~o regional desse programa na America Latina esta a cargo da lncubadora de Empresas 

Tecnol6gicas da fiindacao Centro Regional de Tecnologia (IET/CERTI) do Estado de Santa Catarina, Brasil (Versino, 

1998). 
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projetos que nao deram lugar ao surgimento de nenhuma iniciativa empresarial. Concretou-se uma 

s6 empresa, mas, finalmente, seus integrantes decidiram nao pedir o empn!:stimo para nao assumir o 

compromisso de seu pagamento. (Palacios, Cuy3.s e Willis, 1997). 

Posteriormente, no fim de 1996, o acesso a fundos provinciais possibilitou a implementaya.o 

de urn novo Programa de Incubadoras e Parque Tecnol6gico. No inicio de 1998, o programa 

registrava apenas tres empresas instaladas. :E notavel que nenhuma das tres empresas foi gerada pelo 

programa, mas existiam antes dele (Versino, 1998). 

- Universidade Nacional de Lujan 

Em maio de 1994 organizou-se urn curso de EMPRETEC, semin3.rio criado pelo Programa da 

Nay6es Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), com uma metodologia did3.tica orientada it 

formayao de criadores de .empresas. As primeiras ayOes vinculadas com a ideia de criar uma 

incubadora universitaria de empresas surgem no marco da participayao da universidad.e nas atividades 

de capacitayao do programa Consortium de lncubadoras de Columbus. Os atuais Subsecretario de 

Vinculayao Tecnol6gica e Gerente da Incubadora Universitaria de Empresas Inovadoras (INCUBI) 

participaram do segundo e terceiro curse de treinamento em 1994 e 1995. Durante o primeiro 

semestre de 1995, foi aprovado o Programa Empreendedor, wn programa de incentive para a gerayio 

de empresas inovadoras com o objetivo explicito de "contribuir como processo de transferencia do 

conhecimento cientifico-tecnol6gico ao setor produtivo, mediante o desenvolvimento de uma cultura 

empreendedora que promova a gerayiio e o crescimento de novas empresas de base tecnol6gica" 

(Programa Ernprendedor, UNLu, 1995). 

Ao implementar o prograrna, o objetivo de gerar empresas de base tecnol6gica foi "ampliado" 

(incluindo, na pnitica, qualquer iniciativa que implicasse algum tipo de vinculo com a universidade ). 

0 govemo da Provincia de Buenos Aires fomeceu urn subsidio de $50.000. Ate 1997, nao se 

registravam empresas incubadas (apenas tres projetos: fabri~ de doces, comercializa~ao de doces, 

merchandising do UNLu) (Versino, 1998). 

-INTI 

Em 1995, imp1ementou-se uma reorganiza~iio geral da estrutura do INTI (Chudnovsky e 

LOpez, 1995), de ori~o neo-vinculacionista. Criou-se o cargo de Gerente Geral de Tecno1ogia, 
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com quatro gerencias de area sob seu comando: a) de incentive e transferencia; b) de assistencia 

setorial e regional-inclui o sistema de centres-; c) de desenvolvimento tecnol6gico; d) de laborat6rios 

de referencia e qualidade. A cobertura destes cargos se fez mediante concurso internacional. 

Aumentaram os esforyos de comercializayao e vinculay1io com os clientes. Numa tentativa de 

descentralizaya.o, apontou-se a transfonnaya:o dos LaboratOries Centrais em Centres de Pesquisa, 

dando-lhes maior autonomia como objetivo explicito de obter a financiamento destes centres (ver 

ponto 3.4.2.1.2.). 

E de notar que, desde 1989, o INTI conta para a realizayao destas mudanyas (em particular, 

para se constituir como urn organismo reconhecido para a certifica~ao de produtos e fun~Oes de 

arbitragem independente de conflitos entre fornecedores e compradores com reconhecimento 

internacional) como apoio da Deutsche Gesselschaft fur Technische Zusarunmenarbeit (GTZ), uma 

instituiyao aut6noma do Governo Federal Aiemao encarregada do planejamento e implementayao dos 

programas e projetos de coopera.yao tecnica oficial com outros paises. 

- Programa de Conselheiros Tecnol6gicos 

Embora escape ao periodo analisado, esta iniciativa incluida no Projeto de Plano Plurianual de CiCncia 

e Tecnologia 1998-2000 (ref GAC1EC, 1997:28-9) tende a confirmar a consolida"'o da oriental'ilo 

neo-vinculacionista da PCT, porque uma parte de sua implementayao depende da iniciativa das 

instituiy6es de C&T. Nao apenas pode comprometer parte de seus recursos financeiros mas, alem 

disso, converte estas instituiyOes em participantes de urn processo de licitay8.o de fundos pU.blicos, 

em que concorrem para realizar urn serviyo a terceiros ( os que aparecem, par outre lado, como 

s6cios na licitay8.o). 

Inspirado na experiCncia de vfu:i.os paises industrializados e, na Argentina, no projeto Mudanya 

Rural, o eixo do Programa e a criayao de intermediaries -concebido na figura do Conselheiro 

Tecnol6gico- que facilite desde o lado das firmas o desenvolvimento de relay6es com as instituiy6es 

pllblicas e privadas que atendam as necessidades e competencias atuais das empresas. Os 

Conselheiros T ecnol6gicos pretendem se converter em "veiculos que permitam facilitar as firmas a 

identificayao precisa de suas necessidades tecno16gicas e ex.pressar estas demandas no mercado 11
• 

0 Programa visa "desenvolver e consolidar urn mercado de tecnologia para as 

608 



aproximadamente 15.000 P&MEs industriais argentinas que operam ern setores cornercializ3.veis". 

Preve-se que o programa envolva diretarnente quase 5.000 P&MEs. 

Pretendem-se dais tipos de conselheiros: 1) Conselheiro Tecnol6gico Institucional e 2) 

Conselheiro Tecnol6gico Individual. Este primeiro mecanisme e o que depende da iniciativa das 

instituic;Oes de C&T. Seni estabelecido urn esquema de conselheiro como estAgio de jovens fonnados 

em engenharia e carreiras cientificas e tecnol6gicas afins. Este cornponente "se organiza atraves de 

instituic;5es pllblicas e/ou privadas sem fins lucrativos (por exemplo departamentos de engenharia de 

universidades) que oferec;arn its P&MEs urn apoio por meio de estagiarios radicados em cad.a firma 

e supervisados por profissionais experientes". A meta seria a conformayao de 100 grupos de P&MEs 

de 10 finnas carla urn em media. 0 FONT AR fara convocac;5es "para que as institui~t5es fa~tam 

ofertas tecnicas e econOmicas de servic;:os". Na oferta tecnica se apresentam em detalhes os servi.c;os 

de consultoria com a lista das P&MEs que v1io atender e na oferta econOmica se identifi.carA a 

porcentagem do custo que estara a cargo do solicitante e das empresas participantes. As subven~t5es 

se dar1io segundo as melhores ofertas de co-financiamento. 

No segundo caso, trata-se de conselheiros individuais que ap6iarn e aconselham urn grupo 

reduzido de empresas de forma pessoal. 0 FONT AR apoiani o estabelecimento de urn esquema de 

I 00 conselheiros tecnol6gicos. 

Uma irnportante tarefa adicional em ambos tipos de conselheiros sera a de realizar visitas ao 

exterior a plantas industriais da melhor pnitica internacional com :firmas do grupo que coordena. As 

visitas serao financiadas em partes iguais pelos empresarios e pelo setor pUblico. 

0 fi.nanciamento do prograrna de Conselheiros T ecnol6gicos se far;i com fundos da Lei 

23.877 que administra o FONTAR, com recursos das ernpresas usuarias do servic;o e "com outros 

fundos que as entidades tenham a disposic;:1io para realizar os servic;:os de consultoria". 

5.5.3.2.4. Limita~Oes na implementa~io do neo-vinculacionismo 

As experi&tcias neo-vinculacionistas ate agora implementadas parecem estar restritas por 

grandes limita~Oes. 0 caso seguinte e particularrn.ente interessante: 

" ... com referencia a urn LANAIS que funciona na Faculdade de Ciettcias Exatas e Naturais 

da Universidade de Buenos Aires, existem problemas para seu funcionarnento, devido a que 

o CONICET disp5e de urn orc;amento muito baixo para seu funcionamento, afirmando que 
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o LANAIS deve se fianciar mediante a venda de servi~s. 0 problema que se coloca entiio 

6 que, dado o altissimo custo do instrumental, os p~os que deveriam ser cobrados para 

amortiz;i-lo seriam muito elevados. Al6m disso, os clientes atuais niio sio as empresas 

-que nio requerem tal sofisticaf;io tecnol6gica, mas outros laboratOrios de pesquisa, 

que obviamente nio poderiam assumir tais custos." (Chudnovsky e LOpez, 1995:73). 

Uma institui~o ofertista que habitualmente interagia com outras unidades estatais apresenta urn perfil 

tecnol6gico inadequado -por ser superior- a demanda produtiva privada potencial que o neo

vinculacionismo sup5e existir. 

"Tambem parece ocorrer o mesmo nas expenencias de vincula~o dentro do sistema 

universitario. Referindo-se novamente ao caso da Faculdade de Ci&lcias Exatas e Naturais 

da Universidade de Buenos Aires, Garcia de Fanelli (1993) menciona que "o que nio alcanf;a 

o sucesso esperado nio parece ter relapto com a eapaeidade dos reeursos humanos ou 

com a infra-estrutura dos equipamentos que dispOem mas com a baixa capacidade das 
empresas privadas de rmanciar pesquisas e desenvolvimentos" (Chudnovsky e LOpez, 

1995:74-5). 

As diferentes experiencias neo-vinculacionistas implementadas ate 1995 parecem ter esbarrado no 

mesmo inconveniente que as vinculacionistas anteriores: a demanda por C&T niio aparece: 

" ... uma questao impossivel de deixar de lado 6 ada demanda do setor empresarial em relayao 

a modernizar;ao tecnol6gica. Costuma-se argumentar que embora as filiais de ET e muitas 

grandes :firmas locais prefiram o laissez faire governamental neste assunto, existiria, de todo 

modo, uma demanda importante, em particular no caso das P&:rvffis. A pobre resposta 

empresarial, ate agora, aos instrumentos introduzidos pelo govemo ou pelas institui~Oes 

do complexo de C&T introduz dU.vidas a respeito, e faz pensar que esta demanda e mais 

latente que efetiva, o que, obviamente, coloca uma s6ria restrir;iio que as politicas pU.blicas 

deveriam tentar reverter." (Chudnovsky e LOpez, 1996:36). 

Al6m das diferem;as, aparece uma tendencia a equifinalidade entre as duas abordagens 

politicas. Assim, a falta de demanda adquire urn sentido particular na racionalidade da PCT neo

vinculacionista: converte as tentativas neo-vinculacionistas falidas em experiencias ofertistas, tao 

voluntaristas e inadequadas para gerar dinamicas inovativas como as vinculacionistas anteriores. 

5.5.4. TrajetOria da reflexio sobre PCT na Argentina 

A politica cientifica e tecnol6gica nio se restringe as iniciativas efetivamente implementadas, 

mas compreende tamb6m aquelas nao colocadas em pnitica, e, ainda, its que nunca entraram na 
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agenda governamental80
. Por outre lado, o processo de policy making inclui -de modo diverse- as 

racionalidades de distintos autores. E, entao, imprescindivel recorrer brevemente a trajet6ria da 

reflexao local daPCT, nao apenas para tentar compreender o "pensado", mas tambem o "pensavel" 

em distintos mementos do processo. Tentar recon.strillr o 'existente', o 'born' eo 'possivel' -em termos 

de Therborn- para as diferentes racionalidades dos atores ( ou, ainda, dos sujeitos ideol6gicos) 

envolvidos na concep~ao e implementa~ao da PCT argentina. 

:E dificil definir urn memento inicial desta trajet6ria. Em sentido ample, a reflexao sabre 

politica tecnol6gica poderia remontar is discussOes entre liberais e protecionistas no inicio da 

consolida¢o da Argentina como estado-na~ao, durante a segunda metade do seculo XIX. 0 debate 

correspondente a politica cientifica, como jcl foi dito (ver ponto 5.1), poderia tamar como momenta 

inicial as primeiras decadas do sectilo XX Embora alguns elementos dessa reflexao pudessem ser 

Uteis para compreender id6ias mais recentes, e conveniente restringir este ponte a analise das id6ias 

relacionadas com o surgimento das grandes institui~Oes, no final dos anos 50, e a trajet6ria 

subsequente ate meados dos 90. Para estruturar este ponto, distinguem-se dois periodos: do fim dos 

anos 50 ate meados dos 70, e desde entao ate 1995. 

Este item apresenta urn ponto de interesse suplementar: a reflexao de alguns intelectuais 

argentinas na tem8.tica se difundiu por distintos paises da America Latina, e, em alguns casas, sua 

influencia se estendeu ate a Espanha81
• 

5.5.4.1. 1958-1975: difusio do modelo linear de inova~io e sua critica antidependentista 

5.5.4.1.1. Concep~iio e implementa~iio do modelo MIOL 

A partir da a~ao de institui~Oes internacionais como a UNESCO e o Departamento de 

8 ~ sao significativas nao apenas peto fato de serem propostas PCT, mas porque foram objeto de decis5es 

negativas durante processes de decision making, tanto de non action como de non decision. Pennite apreciar, 
finalmente, a existencia e forma das altemativas a PCT efetivamente concebida e implementada, e, as vezes, o grau 

em que esta incorporou as criticas. 

81E: este o caso, por exemplo, da produ¢.1o de J. A Sabato. Seu tri3ngulo de relay<les (Sabato e Bot:ana, 1968) 
se incorporou a reflexful sabre PCT em todo o territ6rio ibero americ:ano: "Um dos pontos de partida cl<issicos para 

efetuar a analise da si~ao do 'setor C&T' e fonnular assim uma politica era o modelo conceitual conhecido como 
o 't:riangulo de sabato', posterionoente transfonnado em poligonos de quatro ou mais vertices e depois em sistemas com 

articula~es mUltiplas" (Oteiza, 1996:78). 
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Assuntos Cientificos da OEA, difundiu-se na America Latina -e chegou a Argentina- uma 

preocupayao particular pelo desenvolvimento da PCT em paises subdesenvolvidos: 

"Embora o modelo institucional fosse 'encontnivel no mercado', existia uma carencia de 

agentes aptos para tamar vi3vel a 'transferencia'. Este papel foi desempenhado pelas oficinas 

correspondentes da OEA e a UNESCO, as que organizaram uma serie de reuniOes em que 

se colocou a necessidade de implementar politicas cienti:ficas nacionais. A OEA estimulou o 

desenvolvimento de programas para o desenho de politicas de C&T. A UNESCO enfatizou 

a necessidade do estabelecimento de instituiyOes de plani:ficayao centralizada, no maximo 

nivel govemamental (ministerios ou secretarias de estado)" (Kreimer, 1996:227). 

0 mecanisme das reuniOes intemacionais foi uma das vias privilegiadas de difusao: 

"Tanto a UNESCO como a OEA desenvolveram uma intensa atividade na America Latina, 

respaldando os esfon;os institucionalizadores, financiando os estudos de base, os diagn6sticos 

e estimulando a difusao ampla dos temas de politica cientifica e tecnol6gica [ ... ] Entre 1965 

e 1974, par exemplo, a media e de uma conferencia regional par ana, convocadas 

alternativamente pela UNESCO e a OEA" (Albornoz, 1990b:l89). 

Com~u a se desenvolver na America Latina -e na Argentina- uma normativa em escala regional em 

PCT: 

"Junto a crescente preocupa.yao pelo desenvolvimento cientifico e tecnol6gico durante aquele 

periodo dos sessenta, comeyou a tamar corpo doutrinario o campo da politica cientifica, 

entendido como urn corpus de conhecimentos e instrumentos dirigidos a regular os processes 

de produyao, transmissao e aplicaya:o do conhecimento cientifico" (Albomoz, 1990a:25). 

Em termos hist6ricos, este processo significou a difusao a escala planetaria de urn modele 

institucional derivado das experiencias de reconstru9fu> de pas-guerra dos sistemas de C&T de alguns 

paises europeus. A racionalidade desta iniciativa considerava -como vista no ponto 5.5.3.- o 

desenvolvimento cientifico e tecnol6gico como uma condiyii.o necessaria e suficiente para gerar o 

desenvolvimento econOmico e social dos paises perifericos. Note-se a afinidade desta forma de 

apresentar a funcionalidade da pesquisa cientifica com a visao da frayao da elite da comunidade 

cientifica local (ver ponto 5.5.1) 

" ... durante muito tempo[ ... ] setratou a tecnologia como se fosse o extrema 'aplicado' de urn 

continuo, em cujo extrema oposto se encontraria a pesquisa blisica. Este modo de ver as 

coisas e conseqo.encia de que na tematiza9iio sociaf2 da politica cientifica e tecnol6gica teve 

82Em italico no original. 

612 



maior peso inicial a corrente academica, sustentada pelos pr6prios pesquisadores. 11 (Albomoz, 
1990a:21). 

Em termos te6ricos, a estrat6gia de desenvolvimento respondeu a inten~ao de reifica.yao do 

modele linear de inova.yao, emulando a trajet6ria s6cio-tecnica e econdmica dos paises centrais, ao 

menos, segundo se interpretava oeste modele. 

5.5.4.1.2. Reflexio critica alternativa: PLACTS 

A partir da d6cada do '60, como resposta a racionalidade do modele :MIOL, gerou-se o que 

alguns autores denominam pensamento latino-americano em Ciencia, Tecnologia e Sociedade 

(Dagnino, Thomas e Davyt, 1996) (em adelante PLACTS). 

" ... a partir do final dos anos 50, produziu-se na America Latina urn pensamento bastante 

criativo sabre Politica Cientifica e Tecno16gica, resultado de uma nova sintese baseada na 

reformulay3.o da experiencia inovadora realizada nas Ultirnas quatro d6cadas -sobretudo nos 

paises de Europa Ocidentai" (Oteiza, 1996:76). 

Em alguns textos, estas atividades aparecem tambem denominadas sob o r6tulo de 'ciencia da ci&lcia' 

"Des de meados da d6cada de 60, urn nllmero crescente de pesquisadores, provenientes de 

variados campos das ciencias sociais e a engenharia, come.you a se preocupar pelos problemas 

vinculados com a gera~o, a transmissao e o uso do conhecimento cientifico nos paises 

subdesenvolvidos, em especial os latino-americanos. Pouco a pouco foi se formando urn 

corpo de conhecimentos de limites imprecisos que alguCm resolveu chamar 

genericamente 'ciencia da ciencia' 11 (Amadeo, 1978:1439). 

E. possivel distinguir duas linhas condutoras que funcionaram simultanearnente, diferenciando 

esta corrente de outros vis5es vigentes na 6poca: urn diagn6stico critico do modele institucional, e 

uma explicita intenyao de mudanya social para os paises latino-americanos. 

Urn de seus principals "alvos" foi a critica ao modele linear de inovayao: 

"Esta posiyao foi intensamente combatida por Jorge Sabato nos Ultimos anos, quando se 

empenhava em mostrar as distintos origens do conhecimento tecno!Ogico." (Albomoz, 

1990b:l93). 

Ao mesmo tempo, rejeitavam em seus fundamentos o desenvolvimentismo rostoviano, ao enfatizar 

os aspectos hist6ricos e politicos que explicavam a genese dia16tica da situayao entao existente. 

Propunham-se para isso instrumentos analiticos alternatives como 11projeto nacional 11
, "demanda 
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social por C&T", "politica implicita e explicita", "estilos tecnol6gicos", 11pacotes tecnol6gicos 1183
• 

Alguns intelectuais argentinas integraram esta corrente de pensamento ( Amilcar Herrera, 

Jorge Sabato e Oscar V arsavsky sao algumas das figuras mais conhecidas ), estendida por toda 

America Latina (par exemplo: Jose Leite Lopes em Brasil; Miguel Wionczek em Mexico; Francisco 

Sagasti em PerU; Maximo Halty Carrere em Uruguay; Marcel Roche em Venezuela, entre outros). 

Contrapondo-se a postura otimista-idealista de considerar a ciencia como alga intrinsecamente 

positive, PLACTS enfatizava seu carilter relative e destacava que uma orienta.;:ao utilitaria destinada 

ao desenvolvimento social local deveria dar sentido a atividade cientifica e tecnol6gica_ Neste nivel, 

se opunha ao discurso "corporative" e "universalista" da comunidade cientifica (caracterizado como 

"cientificismo" ·por Varsavsky, 1975). 

Enquanto o PLACTS e claramente consensual no aspecto descritivo da ancilise, e possivel 

encontrar divergencias no plano normative. Desde o 11radicalismo" de Varsavsky ate o "pragmatismo" 

de Sabato, PLACTS apresenta urn amplo espectro de estrategias de mudan~a e de futures desejados. 

Isso parece ser devido, em primeira instfutcia, a diferente constituiyao ideol6gica de seus membros. 

Enquanto para alguns a politica de C&T se constituia em urna ferramenta para a realiza~ao das tarefas 

revolucionfuias e a consolidayao do estado socialista, para outros era urn aspecto integrante de uma 

estrategia de afirmayao nacional. Assim como anteriormente se estabeleceu urn inteijogo entre o 

pensamento oficial em C&T ( e as influSncias cepalianas) e o desenvolvimentismo rostoviano da 

Alian~a para o Progresso, e ainda mais clara e explicita a vinculayao entre o PLACTS e as 

elaboray5es geradas na CEPAL, primeiro e, em seguida, pela teoria da dependencia
84

. 

Ao contrario do pensamento o:ficial, onde o social ocupa urn espa.;:o secundario, derivado, no 

PLACTS as anillises se iniciam a partir do 'cenario social atual'. 0 objetivo de "acoplar a infra

estrutura cientifico-tecnol6gica a estrurura produtiva da sociedade" (como se coloca, por exernple, 

em Herrera, 1971) constitui uma expressao clara desta corrente de pensamento: nada e corretamente 

pensado fora de seu contexte sociaL 

83£ particulannente interessante que estes conccitos tenham sido formulados como ferramentas simetricas que 

permitiam compreender a mudan93- em tennos globais, e nio apenas explicar a situa~ local. 

84
Como se depreende claramente do titulo destas compila¢es: Swirez et al (1975): Autonomia nacional ou 

dependencia: a politica cientf:fico-tecnol6gica; ou Sabato, Jorge A. (comp) (1975): 0 pensamento latino-americano na 

probletruitica Ciencia-Tecnologia-Desenvolvimento-Dependi:ncia. 
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A influencia do PLACTS sabre OS processes de policy making latinoamericanos e 

heterogenea e, em certo sentido, fragmentaria (em particular, dada sua implementayao parcial). 

No plano das agencias internacionais, Francisco Sagasti incentivou, durante sua participayao 

na OEA, a adoyao de urn modele baseado no enfoque de sistemas aplicado aos problemas de C&T 

do subdesenvolvimento85
. Neste plano, 'sistema de C&T' era definido como urn "conjunto de 

entidades e ay6es interrelacionadas que geram e transformam o bern intangfvel conhecimento" 

(Sagast~ 1978:13). Aatuac;:ao da OEA como financiador de iniciativas e organizador de eventos fez 

com que esta concepyao se difundisse por toda a regiao86
, influisse em algumas ay6es de govemo e, 

fundamentalmente, no discurso da PCT da 6poca: 

" ... praticamente todas as a~Oes de politica de C&T sugeridas e financiadas pelo 

Programa Regional da OEA, assim como por muitas outras institui~Oes, se basearam 

nas premissas b8sicas desse enfoque. Mesmo assim, nos objetivos designados a maioria dos 

conselhos [de C&T] em Am6rica Latina e nas declaray6es govemamentais sabre este tema, 

a consolidayio do 'sistema cientifico' e considerada clave para uma politica venturosa nesta 

area" (Amadeo, 1978:1440). 

"Os organismos intemacionais contribuiram em grande medida a difusao desse enfoque. 

Milximo Halty represeotava a atu"''llo do Departamento de Assuntos Cientificos da OEA [ ... ] 

A UNESCO, por sua parte, desde finais dos sessenta ja havia proposto a vinculayao explicita 

da arnilise de sistemas e a politica cientifica" (Albomoz, 1990b: 193). 

Este enfoque 'de sistemas' recebeu posteriormente numerosas crtticas. Em particular, porque nOO 

superava alguns dos erros de concepyao que questionava. A critica de M. Albomoz 6 urn clara 

exemplo: 

" .. o tipico desse enfoque [de sistemas] de oferta e que continua sendo 'cientifico-

dntrico'. As necessidades sociais entram como objeto. Os atores continuam sendo os 

cientistas, com a Unica inclusao de urn novo grupo: o dos 'politicos-cientific6logos"' 

(Aibornoz, 1990a:25). 

85Cuja explicita~ mais difundida foi Sagasti, Francisco (1974): A systems approach to Science and 

Technology policy making and planing. 

86 A difusao al.CIIJl¥lda leva M Albomoz (1990) a afirmar que os pressupostos comuns do pensamento latino
americano em cifutcia e tecnologia eram: Teoria do desenvolvimento (e, posteriormente, teoria da depenct.encia), ao 
estilo CEP AL, como marco hist6rico-politico; Teoria de sistemas, como aparato analitico e lltil metodol6gico e 
Col1Ce_l)¢o do processo de conhecimento como urn 'continuum' desde a pesquisa b<isica ate a tecnologia, como suposto 
epistemol6gico. Enquanto e possivel coincidir com a primeira e, parcialmente, com a terceira afirma96es, e necess3ri.o 
colocar que a segunda se restrinje a urn grupo mais lim.itado de autores. 
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Na pnitica, esta concep((io de 'sistema de C&T parece ter sido funcional para a evoluvao do modele 

NIIOL: Ionge de supeni-lo, contribuiu com urn novo plano de legitimac;ao e viabilizou o surgimento 

de uma tecno-burocracia que o reforc;ou como concepc;ao hegemOnica da PCT local (ver ponte 

5.5.1) 

Outra das influ&tcias de PLACTS, obseMvel no plano internacional, e a criac;fio dos registros 

nacionais de contratos de transfer&lcia de tecnologia em distintos paises da regiao durante os anos 

70. Estes registros foram promovidos pelo Pacta Andino como resposta as advertencias e sugest5es 

contidas nos trabalhos de Constantino V aitsos. 

No plano da PCT argentina, e aprecicivel urn significative gap entre reflexao e realizavao, 

entre a produc;ao intelectual gerada pelo PLACTS e sua incorporac;lio na agenda govemamental: 

''Hci, sem dllvida, urn aspecto chocante no fracasso das politicas em ciencia e tecnologia, 

sobretudo se comparado com a abundante teoriza¢o81 que a regiao produziu sabre o assunto 

e que deu Iugar ao que hoje se denomina como 'pensamento latino-americano em ciencia e 

tecnologia', cujo auge se alcanc;ou durante as d6cadas de sessenta e setenta. Este aspecto 

corresponde ao conteUdo mesmo das politicas em questao'' (Albornoz, 1990a:20). 

Este avanc;o na concepyao da PCT nao conseguiu incidir de maneira significativa na cultura politica 

das elites do poder nem nas politicas reais. Durante o periodo 1969-1976 e possivel registrar, alnda, 

uma certa in:fluencia. E. Adler resgata alguns testemunhos sabre a participac;ao de membros de 

PLACTS "in£ltrados" na PCT local durante o periodo 1969-1972 

"Ferrer cred.ita a elite subversiva a mudanc;a politica: '0 papel desempenhado por 

pesquisadores como V aitsos, Sabato, Wtonczec, e outros oeste processo constitui urn dos 

mais notaveis exemplos contempor3neos de aplicac;ao da imaginac;ao e o talento na conduc;io 

de nossos paises'. Marcelo Diamand, industrial e economista, concorda que a literatura da 

literatura da ECLA e estudiosos como Katz e Wionczek foram in:fluentes. Juan V aleiras, 

primeiro diretor do Registro, argumenta que as politicas nacionalistas, leis e regulay5es 

derivaram de urn processo de auto afirmayao, pelo qual sucessos anteriores (por exemplo, a 

CNEA e a gestiio de Sabato em SEGBA (Serviyos Electricos do Gran Buenos Aires] 

con:firmaram os esforyos seguintes em alcanyar maier 'argentinizac;io' e independencia" 

(Adler, 1987:141-2). 

Durante o periodo 1973-1976, a participac;ao e ainda mais explicita. A convergSncia ideol6gica entre 

o antidependentismo do Placts eo protecionismo nacionalista governamental viabilizou a integrac;ao: 

87Em itilico no originaL 

616 



"A ideologia dominante entre muitos intelectuais argentinas combinava com a visao do 

governo em assuntos de C&T. Nio houve necessidade de uma allan~ pragm3.tica ad hoc: 

o que em outros regimes era uma elite subversiva, oeste govemo fomou parte da elite. 
0 governo buscou sua assessoria, e seus membros a brindaram complacenternente." (Adler, 

1987:143). 

Na realidade, tal convergfutcia entre membros de PLACTS e decision makers apenas prolongou-se 

durante 18 meses, ate meados de 1974 (ver ponte 5.2.1.2.2.). Assim, o pouco tempo transcorrido 

permite explicar a pouca visibilidade dos resultados desta intervenca:o. 

A visiio mais pragm3.tica em rela~a:o ao desenvolvimento cientifico-tecnol6gico, entre as 

elaboradas par PLACTS, e a que teve maier incidencia sabre as politicas de C&T locais, foi 

apresentada par J. A S3.bato88
. Longe de afirmar uma plena autonomia tecnol6gica regional, a 

condi~iio de dominic sabre a tecnologia era dada pelo grau de interven~iio na configura~iio do "mix 

tecnol6gico" mais adequado as condi~Oes locais (Sabato, 1973). A necessidade de acurnula.9iio de 

saber tecnol6gico deveria ser satisfeita atraves da o~o dos crit6rios de sele~o de tecnologias. 

Para a aquisiy3.o de capacidades produtivas podia ser tao importante gerar a mesma em termos locais 

atraves de atividades de P&D, como adquiri-la no exterior, ou ainda, copiit-la sern licen~a. A 

soberania nacional estaria dada pela integra~iio do desenvolvimento tecnol6gico assim gerado num 

projeto nacional determinado, ern primcira instancia, no plano politico (Sabato, 1971 ). Niio se tratava, 

e importante dizer, de selecionar sempre as tecnologias mais 'avan~adas' ou as best practices que se 

apresentavam prontas intemacionalmente, mas aquelas tecnologias que correspondessem ao maier 

grau de adequ~ a estrategia de desenvolvimento. A constru~ao de uma capacidade cientifica local 

devia ser desenhada em funviio da capacidade local de produviio do mix (Sabato, 1972). 

5.5.4.1.3. Comparaft:io entre as propostas altemativas e a PCT oficial 

A compa.ra¢o entre as proposiyOes do PLACTS e as politicas efetivarnente implementadas 

e ao menos problerruitica. 0 peso do papel das institui¢es de P&D do estado e sua orienta~iio se 

880utras visOes PLACTS mais idealistas, que propugnavam um desenvolvimento tecnol6gico, seja mais 

"humanista" (A Herrera) ou mais funcional para a restrutura9iio das rela¢es sociais de prodll9iio (O.Varsavsky; ver, 
em particular, sus textos: 1974a: Projetos nacionais - propostas e estndos de viabilidade ou 1974b: Estilos tecno16gicos -
propostas para a selec&o de tecnologias sob racionalidade socialista.), tiveram menor incideD.cia no plano politico

econ6mico. 
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alteram ao Iongo do periodo: 

"Progressivamente, o eixo ou peso preponderante das politicas ensaiadas foi se transferindo 

de urn ator a outre. Assim, inicialmente, a politica cientifica pareceu patrimOnio 

exclusivo dos cientificos; depois o Estado adquiriu relevincia, como ator principal, ao 

mesmo tempo que o nUcleo problem3tico incorporava centralmente a tecnologia. Sem 

dUvida, ainda niio havia sido introduzido o terceiro ator: o setor produtivo." (Albomoz, 

1990a:22) 

De fate, esta ampliac;ao do papel do estado parece ser a primeiro ponte de coincidencia entre o 

PLACTS e a PCT oficiaL Os te6ricos de PLACTS davam urn peso fundamental ao papel do estado: 

'' ... o 'tri3ngulo de Sabato' concedia ao Estado nada menos que urn v6rtice (a superior) e lhe 

dedicava quase a totalidade 'do texto'. 0 modelo de Halty Carrere tambem estava baseado na 

concepc;iio de urn estado que agia como ator decidido" (Albomoz, 1996:41) 

Outros autores envolvidos nesta corrente atribuiam ao estado algumas :funy6es chave para o 

desenvolvimento tecno-econ6mico. Alberto Ar8.oz e Javier Jaramillo, par exemplo, colocavam a 

possibilidade de utilizar o poder de compra do estado para a gera>iio de uma demanda de C&T local. 

Existe, aparentemente, urn ponto de convergencia entre a politica oficial desenvolvimentista 

de 'transferencia de tecnologias' e a proposta de PLACTS acerca da 'seleyiio de tecnologias'. 

Enquanto a politica oficial deixava a escolha de tecnologias sob decisiio dos agentes 

microeconOmicos, PLACTS considerava imprescindivel uma posiyao ativa par parte do estado, na 

qual essa seleyao deveria se dar de maneira relativamente centralizada, a partir de criterios 

macroeconOmicos. Corrobora esta diferenc;a o fato de que quando alguns integrantes do PLACTS 

conseguiram certo grau de inseryao no aparato do estado, tenderam a redirecionar a politica de 

transfenSncia oficial, centralizando -em inst§ncias qualificadas, como o INTI ou o Banco Nacional 

de Desenvolvimento (BANADE)- a distribuicao de autoriza.c;5es de contratayao19
. 

As vis5es macro e relativamente lineares utilizadas durante o periodo parecem ter ocasionado 

problemas de visibilidade sabre alguns fenOmenos de gerayiio de tecnologia que apenas teoriza.c;5es 

de natureza microeconOmica permitiram compreender posteriormente. Em particular, os processes 

89Sob a critica. do PLACTS a politica de transferencta e possivel observar uma visao mecanicista da mudafl9a 

tecnol6gica: o desenvolvim.ento local de tecnologia era visto como um substitutive da transferincia de tecnologi.as. Niio 
se percebia de fonna suficientemente clara, aiem da ideia de 'mix tecnol6gico', a complexidade dos processos de 

movat;ao. 
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de learning passaram desapercebidos, tanto para a PCT oficial como para a maioria dos auto res do 

PLACTS"'. Em primeiro Iugar, nao formaram parte da politica oficial, nao foram wn efeito buscado; 

nao e possivel registrar na politica vinculacionista referencias a estes processes. Em segundo Iugar, 

no plano da reflexao, os fen6menos intraplanta excediam a agenda do PLACTS. 0 desenvolvimento 

tecnol6gico desej3.vel era entendido como o resultado da agregayao do conhecimento cientifico 

gerado previamente em universidades e institutes de pesquisa mais a experiencia produtiva das 

empresas. A idCia de criar :fabricas de tecnologia (Sabato, 1972) nas quais fosse colocada a pr3.tica 

esta agregay5.o revela o grau de dissociaylio existente no PLACTS entre inovayao e produyao em 

planta. 

PLACTS nao questionava em termos gerais o ofertismo. Concretamente, PLACTS nlio 

questionava a existencia de iniciativa estatal. Este aspecto era considerado positive, dado que tornava 

viavel a realizayao de uma mudanya estrat6gica das instituiy5es criadas, dificil de ter se estas 

estivessem incluidas no atnbito privado. See possivel detectar algum questionamento, se restringe 

ao processo de tomada de decis5es realizado por essas instituiyOes. Para PLACTS, o ofertismo 

parece ter sido condi~o necessaria mas nlio suficiente para desencadear urn processo de inovayao 

para satisfazer as necessidades sociais91
. 

Parece possivel afinnar uma convergencia relativa entre o pensamento dependentista, 

substrata de PLACTS, e alguns aspectos centrais do elemento estrat6gico de autonomia restrita da 

politica desenvolvimentista ofi.cial. 0 1interesse nacionar que orientou a estrat6gia de autonomia 

restrita do estado representa o ponte de convergencia ideol6gica que permitiu ~entre 1969 e 1976, 

mas, especialmente entre os anos 1973 e 1974- a inseryao de membros de PLACTS no aparato do 

estado. Foi ai que o sentido antidependentista do PLACTS podia encontrar certo grau de realiz"\'iio. 

Foi ai que, tairlbem, as estrategias de desenvolvimento cientifico e tecnol6gico de PLACTS podiam 

90 A pr~o pelo learning aparece tardiamente na PLACTS (&ibato e Mackenzie, 1982). Entretanto e 
interessante observar que ja nos anos 70 se geram paralelamente a PLACTS pesquisas latino-americanas acerca do 

fen6meno (Katz et al, 1972; Katz e Cibotti, 1976; Katz e Ahlin, 1977). 

91Enquantopara alguns autores as institui.96es esta.tais de C&T deveriam se vincular as empresas estatais de 
bens e seiVi~s para gerar urn circulo virtuoso neste sentido, para outros a :fusao de saber cientifico com tecnologias 

tradicionais permitiria alcaJl\M urn gran de adequa.Qao de produtos tecnol6gicos a realidade regional concreta. Nao se 

trata de visOes mutuament.e excludentes; a distancia, estas propostas sao complementares. 
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ser Uteis a postura nacionalista. A diferen~a mais evidente se refere ao modo de restri~iio dessa 

autonomia. Enquanto para a politica oficial a restri9iio era setorial e subsidiaria, no PLACTS era 

estratt~gica: o desejo de autonomia apenas estava limitado pelas restri~es em termos de "massa 

critica", estrutura econOmica, disponibilidade de capital, etc. 

:E inevititvel vincular historicamente o surgimento e difusiio do PLACTS com o 

aprofundamento do modelo lSI. Assim como o 'interesse nacional' favoreceu a convergfulcia em 

termos ideol6gicos, ISI favoreceu a convergencia em termos tecno-produtivos. 0 desenvolvimento 

de uma indUstria local diversificada parecia -naquele momenta- demandar graus crescentes de P&D 

e soluy5es tecnol6gicas concretas de curta prazo, compativeis com as pro pastas de PLACTS. Em 

contrapartida, PLACTS aportava urn tipo de pensamento que justificava e legitim.ava alguns aspectos 

politicos da estrat6gia ISI. 

Embora PLACTS pretendeu se constituir como pensamento para politica produtiva nacional 

e cooptar aos agentes econOmicos dinamicos, conseguiu, quase paradoxalmente, urn grau de inser~o 

que contradizia algumas de suas aspira¢es sociais: fragmentos (ideologemas) do discurso de 

PLACTS foram utilizados por grupos industriais locais para proteger -via legitimac;ao ideol6gica- as 

condic;Oes de privil6gi.o (protecionismo suntu.ario, em termos de Fajnzylber) que a implement~iio de 

ISI gerou nos regime social de acurnulayiio (ver ponto 4.2.1.3.). 

Da intenciio de desenvolvimento social de PLACTS derivaram algumas percepy5es que, 

apenas anos depois, apareceram na literarura sabre economia da inova~o: preocupa.yao pelo sistema 

nacional de ino~ao, rela.yOes universidade-setor produtivo, redes, critica aos modelos Iineares de 

inovac;;ao, preocupa~_;ao pela diferenc;a entre capacidade produtiva e acumulac;ao tecnol6gica 

(Dagnino, 1994)". 

0 modele de aruilise global do PLACTS parece ter encontrado precisamente num de seus 

pontos mais rerteis, a contextualizayao ( entender ciencia e tecnologia como processes sociais ), uma 

de suas limita.yOes principais. Ao subordinar as rnudancas em atividades de C&T a modifica~es 

9 ~ao se trata, evidentemente, de uma.lucidez precoce, menos ainda de progn6sticos acertados. Tampouco 

de urn anacronismo. Longe disso, e 16gico que um observador atento, preocupado pelo desenvolvimento social e 

influenciado pela teoria da dependencia, analisaria algumas dessas questOes como um problema nacional, que 

vincu1aia aspectos cientifico-tecnicos com niveis culturais da populayiio, politicas govemamentais com racionalidades 

dos microatores, etc. 
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substanciais no contexte politico, social e econOmico latina-americana, os setores mais idealistas do 

PLACTS chegaram a urn ponte critico na estratCgia: sem mudanva social global nao se geraria uma 

demanda social explicita par C&T, urn projeto nacional, etc, que orientasse o rumo da mudan!i=a. Em 

Ultima instfulcia, a base te6Iica dependentista de PLACTS gerou urn circulo vicioso que trouxe uma 

gama de "gargalos" politicos_ 

Embora participassem de muitas reuni5es (nacionais e intemacionais) e publicassem em 

compilay5es conjuntas, os membros de PLACTS niio constituiram uma comunidade em sentido 

estrito nero produziram urn discurso homogeneo e monolitico. Durante as dCcadas de 60 e 70, o 

PLACTS se restringiu a urn grupo de vozes relativamente isoladas que a partir de diferentes 

experi€incias (cientistas "duros", engenheiros, etc.) situadas em diversos lugares (universidades, 

empresas pllblicas, instituic;6es govemamentais), dedicaram parte de seu tempo a pensar na 

problem<itica PCT. Embora suas idcias tenham alcanc;ado certo nivel de difus1io durante a primeira 

metade dos anos 70, nao constituiram "escolas", e menos ainda, geraram programas acad€imicos93
• 

0 golpe militar de 1976 provocou uma ruptura abrupta desse processo de elaboray3:o politica, 

profundidade critica e gerac;ao de altemativas. 

"A violencia politica instaurada durante decadas na Argentina, os golpes militares reacioru\rios 
e as conseqtientes quebras da ordem constitucional, truncaram tambCm o processo de 

transforma9iio critica do sistema cientifico e a busca de novas formas de inseryjo na 

sociedade. Produziu, em consequencia, uma forte reduc;ao nos conteU.dos politicos do que j3. 
entao comec;ava a ser homologado como 'politica cientifica e tecnol6gica'." (Albomoz, 

1990b:l94) 

5.5.4.2. 1976-1995: interrup~io e retomada diversificada 

5.5.4.2.1. 1976-1983: a ruptura da reflexiio 

Durante a ditadura mill tar produziu-se a restaurac;ao do laissez faire como principia reitor 

da PCT. Conseqiientemente, o ofertismo to rna a se constituir no principal element a da politica 

institucional. As restri¢es aos direitos civis, as persegui~Y5es ideol6gicas e a violac;ao dos direitos 

humanos constituiram urn contexte que impossibilitou a existencia de dialogo politico e critica 

93
Com a Unica exceyao de Am!lcar Herrera e o Nticleo de Politica Cienti:fica e Tecnol6gi.ca de UNICAMP 

(inicialmente dedicado a pesquisa, posteriormente a experiencia derivou em uma unidade de ensino de nivel de p6s
gradua~ao) . Ainda neste caso, e problemAtico perceber uma continuidade direta entre o pensamento PLACTS de 

Herrera e a orien~o do resto das produyOes desta instituiyao. 
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institucional. 

Assirn, diante da crescente atividade anterior, durante este periodo apenas e possivel registrar 

a existSncia de uma PCT oficial -por outra parte, extremamente restrita tanto em termos de seu 

alcance como de sua elabora~tao. 

Embora seja pouco o que hit para dizer desse periodo em termos de reflexao sabre PCT, a 

ruptura do processo de acumula~ e aprendizagem anterior e urn fato chave para a compreensao da 

dinfunica posterior. 

5.5.4.2.2. 1983-1990: gestio e diversifica~§o 

A partir do fim do periodo ditatorial e possivel perceber uma reativayao da reflexao sobre 

PCT. Mas, ao contnirio do periodo 1958-1975, e dificil definir com clareza as linhas nas quais se 

desenvolveu esta atividade. 

Diferente das trajet6rias de reflexao em PCT de outros paises latino-americanos, onde o 

PLACTS foi substituido por outras concepy6es sem maiores debates ao respeito -como no caso 

brasileiro (Dagnino, Thomas e Davyt, 1996)- 6 possivel observar na Argentina uma problema.tica 

continuidade. E tao inadequado falar de uma acutllllla(;iio linear baseada no PLACTS quanto apontar 

uma ruptura absoluta. 

Por urn lado, urn conjunto de iniciativas adotadas pela SECyT eo CONICET refletiram a 

intenyao de pOr em pratica algumas das id6ias do PLACTS. Em particular, a influSncia do 

pensamento de J. A Sabato nao se restringe ao periodo 1969-1976, masse estende ate os processes 

de concepy8.o da PCT correspondentes ao periodo 1983-198994 

Praticamente ao mesmo tempo, 6 possivel encontrar algumas iniciativas micro-politicas que 

revelam, por urn lado, uma tentativa de continuar a evoluyao destas ideias, incorporando novas 

conteU.dos, eixos problema.ticos e solw;Oes. Em parte~ esta atividade se reflete na reestruturayao da 

3rea de C&T da Universidade de Buenos Aires e a cria.cao de UBC&T e UBATEC. Como derivayao 

dos desenvolvimentos de PLACTS aparece, nos anos 80, a geray3.o de unidades academicas que, ao 

94sabato participou do Encontro organizado pela Uniao Civica Radical, em 1983, com o documento Proposta 

depolitica e organiza9Io em Ciencia e Tecnologia (Sabato, 1983). :E necess3rio recordar, por outro lado, que a primei..ra 
inten~ao cia gestao que asswnira a SECyT em 1983 foi pOr em pnitica sua co~ de 'regime de tecnologia' (ver 
ponto 5.2.1.4). 
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menos parcialrnente, tentarn responder a algumas das inquietudes centrais colocadas nos anos 60-70. 

No plano dO discurso da PCT, de modo complexo, alguns ideologemas ou fragmentos do 

discurso de PLACTS (e ainda da teoria da dependencia) permanecem, mesclados -em distintas 

propor~5es segundo os discursos- com elementos de economia da inova~ao. administra~ao de 

empresas, etc. 

Por outro lado, se difundem na Argentina teorias econOmicas que explicam a mudanva social 

e produtiva em termos de inova~ao tecnol6gica e motivam o surgimento na regiiio de economistas 

"evolucionistas". A in:fluencia francesa dos "regulacionistas" tamb6n e perceptivel. E. notil.vel que, 

desde cedo, autores pr6ximos ao PLACTS haviam percebido a utilidade destes desenvolvimentos 

te6ricos para a amilise dos processes lecais: 

"No curse da decada de 1970 varies aut ores de tradi~iio nao neoclitssica fizeram 

contribuit(Oes impertantes para a censtru~iio de uma teoria end6gena da mudan~a tecnol6gica. 

Entre eles Rosenberg, Freeman, Nelson e Winter. 11 (Katz, 1990:138). 

Alguns economistas
95 

continuaram aprofundande esta via de analise nos anos 80 e 90. Seus marcos 

de refer&lcia para e tratamento da rela~iio entre mudan~a econOmico-secial e mudan~a tecnol6gica 

os celocaram, por urn lado, em disputa com seus colegas 'neoclcissicos' e, por outre, os acercaram 

paulatinamente de grupos orientados aes estudos sociais da ciencia e a tecnologia. 

Janos anos 90, ainda que num processo nao linear, a evoluya.o da reflexa.o em ecenomia da 

inovayio se reflete -no plano macro-politico- no surgimento da legisla~ao sabre inovayao, e 

posteriormente, na implementa.yao de uma serie de iniciativas -tanto macro como micro politicas

( entre as quais se incluem aquelas que anteriormente se apresentaram como neo-vinculacionistas -ver 

ponte 5.5.3.), fenOmeno descrito por M. Albomoz do seguinte modo: 

"Nesta etapa, compreendeu-se que a racionalidade da ciencia e diferente da racionalidade da 

tecnologia. Requerem-se, portanto, politicas diferentes. Surgiu, assim, o campo da economia 

da inovay§:o e o desenho de politicas de est:imulo a inovayiio. :E prOpria desse novo enfoque 

a mudan~a de perspectiva, centrada agora nio na oferta mas na demanda. No plano 
teOrico revaloriza Schumpeter e sua descri~io do ciclo inven~o-inova.;io. 0 novo ator 

de moda e 0 empres3.rio inovador." (Albomoz, 1990a:26) 

Esta Ultima rn.udanya na orienta¢o da reflexao implica uma serie de alteray5es tanto no plano te6rico 

95
0 prOprio J. Katz, D. Chudnovsky, R Bisang, entre outros. 
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como institucionaL A nova orienta~ao se apresenta como urn novo balizamento para a concep~ao e 

implementa~ao da PCT, que tende, por urn lado, a substituir, ao menos nominalmente, o 

ofertismo/vinculacionismo da politica oficial anterior e, por outre, a superar as limitay5es do 

vinculacionismo antidependentista estatista de PLACTS. Dado que esta concepyao pretende se 

apresentar como uma ruptura em relayao ao modele institucional anterior (MlOL) e adequado 

dedicar o ponte seguinte a sua amilise. 

5.5.4.2.3. 1990-1995: politica de inova~ao 

Para compreender esta ruptura na trajet6ria da reflexao local e necessaria contextualizar 

geognifica e temporalmente o fen6meno. 

Assim como nos anos 60 se consolidou a relayao entre sociologia e atividade cientifica como 

tendencia dominante nos estudos sociais sobre C&T -legitimada dentro da configurayao linear do 

modele science push-, desde os anos 80 se expande e fortalece, tanto em Europa como nos Estados 

Unidos, a gerac;:ao de estudos dominados pela vinculayao economia-tecnologia (Dickson, 1988; 

Elzinga e Jamison, 1996). A primeira manifestac;:ao desta vinculayao foi expressa, j3. nos anos 60, 

dentro da matriz do modele, ainda linear, demandpulf6, para depois se tamar mais complexo a partir 

de estudos de inovay5es intraplanta ( cujos exemplos mais conhecidos sao os trabalhos de N. 

Rosenberg e C. Freeman) e trazer, no final dos anos 80, modelos sist&nicos, interativos. 

0 potencial de transforma~o do novo padrao tecnol6gico suscitou uma revisao das 

contribui~t5es de Kondratiev e, fundamentalmente, de Schumpeter. 0 surgimento do Japao e em 

seguida dos NICs como fortes competidores no mercado intemacional e a eclosao de processos 

econOmicos de r3.pida mudan9a tecno16gica constitui o principal motivo que ex.plica a vigencia e 

aprofundamento destas proposi~t6es por parte de teorizayOes evolucionistas. 

Nos anos 70, teve inicio a geraylio -e paulatina expansao- de grupos de pesquisa e, 

posteriormente, unidades academicas, voltados a estudos em economia da inovayao. Esta atividade 

deu origem a publica.yOes peri6dicas exclusivamente ligadas a tem8.tica PCT (Elzinga e Jamison, 

1996), assim como a diferentes cursos de p6s-graduayio. Por outro lado, deu Iugar a criayao de 

9 ~esso sintetizado por J. Ronayne (1984). 
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novas instituiy6es orientadas a viabilizar e acelerar processes de inovayao e a gestayao de novas 

abordagens descritivo-normativos para as instituiyOes de P&D. 

Na America Latina, e na Argentina em particular, a difusa:o destes conhecimentos converge 

com alguns desenvolvimentos e acumula):5es anteriores que correspondem a diferentes origens e 

linhas de atividade academica: 

- ja nos anos 70 a preocupa~ pela necessidade de planificar o desenvolvimento se expressou 

atraves da gerayfio de algumas unidades de estudos academicos em universidades locais; 

- no principia dos anos 80 cemeyam a se estender curses orientados a otimizayao dos 

aparatos administrativos e se geram carreiras de administra~o de empresas; 

- os curses de p6s-graduacao sabre politica e gestae de C&T incorporam em seus programas 

conteU.dos de economia da inovaya:o. 

A influ&lcia da economia da inovaya:o gerou uma mudanya conceitual fundamental no nivel 

de reflexao ern PCT, refletido na transformacao do termo restritivo "politica de C&T" ao sistemico 

11politica de inova~io" 97 . 

Incorporado desde os anos 80 na reflexao local, este mudanya se incluiu na agenda 

governamental de PCT argentina a partir de meados dos anos 90 (tardiamente em rela~o a Brasil e, 

ainda, de Venezuela). Aquestao da inovay[o passa a se tamar urn objetivo explicito na nova agenda 

da PCT local. 

A mais clara expressao neste sentido e a publicayiio do jii citado Projeto de Plano Plurianual 

de Ciencia e Tecnologia 1998-2000, fumado pelo Gabinete Cientifico Tecnol6gico em 1997 (ver 

ponto 5.2.2.5.2.) Urn fragmento de sua introduyao perrn.ite apreciar o grau de intemalizaya:o do 

discurso de economia da inovayao na reflex3.o da SECyT 

"0 enfoque linear tradicional apenas se preocupava por incentivar os gastos de pesquisa e 

desenvolvimento que faziam as instituiy6es pU.blicas, assumindo que depois seus resultados 

fluiriam automaticamente aos setores produtivos e sociais. Em contraste, o enfoque do 

Sistema Nacional de Inova¢o claramente sugere que nao ba apenas urn caminho de abordar 

esta complexa problem3.tica e que e tao importante gerar conhecimentos, como facilitar sua 

difusao e absoryao [ ... ] A configurayio de urn Sistema Nacional de Inovay3.o e uma 

responsabilidade compartilhada das instituiy6es pU.blicas e privadas. 0 objetivo comum 

deveria ser a deteccao e correyao das fa1bas sistemicas, proporcionando urn contexte de Iongo 

prazo que garantisse o adequado desenvolvimento dos recursos humanos e contribuisse ao 

posicionamento competitive da Argentina no cenario intemacional, reduzindo a brecha que 

97 
Apresentado por J. Sutz (1995). 
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nos separa dos paises industrializados. 

A intervem;:ao do Estado deve jogar urn papel catalisador em materia de Ciencia, 

Tecnologia e Inova~ao, potencializando a cultura inovativa tanto no setor pUblico como 

privado, promovendo urn acerto de esfor~os que assegure uma infra-estrutura adequada e 

gerando urn marco de incentives que estimule as interac;:Oes entre os distintos agentes e 

institui,Oes que participam de urn Sistema Nacional de Inovayiio." (GACTEC, 1997:s.1, p.4). 

E necessaria ter em conta que esta mudanya na PCT oficial se gerou no contexte de uma 

reformula.yao do papel do estado de orientayao nee-liberal, e, simultaneamente, de aplicaya.o de uma 

politica de ajuste oryamentario que estagnou os recursos destinados a atividades de P&D. Em 

particular, a intenyao re-regulacionista dessa mudanya ficou restrita na pr3.tica ao funbito das 

instituiyOes pUblicas. Longe deter se transformado em uma nova percepyao da fun~a.o de estado, 

configura, simplesmente, uma nova politica setorial (ver ponte 5.2.1.5.2.), incoerentemente 

desintegrada, par outre lado, da politica econOmica (ver ponto 4.2.3.). 

Esta "atualizayao conceitual" daPCT ofi.cial gerou polCmicas na comunidade cienti:fica local. 

Em alguns casas, porque ao questionar o modele ofertista ( especialmente, no terrene do 

financiamento de P&D) gera uma desestabilizayao institucional. Em outros, se critica a forma como 

as mudam;:as foram concebidas e estao sendo implementados: 

"Num contexte de 'verdades' cujo sentido se procura estabelecer al6m de toda critica, tais 

como a mundializa~ao e a competitividade, a questio central da politica cientifica e 

tecnoiOgica e defmida como o desdobramento das capacidades de inova~io da sociedade 

mediante a vinculafYio entre atores diversas (fundamentalmente, o gavema, as individuos e 

instituic;:Oes cienti:ficas au acadernicas e as entidades do setor produtivo, ou, menos 

eufemisticamente, as empresas). Esta questio parece tomar urn imico sentido e os passos 
a dar para alcan~ os objetivos que se estabelecem quase por si mesmos delimitam om 
caminho predeterminado em que a efic:i.cia se antepOe a capacidade de escolher11 

(Albomoz, 1997:96). 

Ao mesmo tempo que assumia este caniter economicista, a PCT oficial se tomou crescentemente 

eficientista. No transcurso dos anos 90, muito mais rnarcadamente que durante as fases anteriores, 

a gestae tendeu a substituir a politica: 

11A tendencia a apresentar as coisas nestes term.os produziu na America Latina o 

deslocamento das problem3ticas de interesse social, da politica para a gestio, ja que a 

ela compete fundamentalmente o valor da eficiencia" (Albornoz, 1997:97). 

"0 resultado disto e uma retirada da dimensio politica e sua substitui~io por 
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concep~Oes que privilegiam a 'eficiencia'administrativa e a otimiza~io da gestio. D<i-se, 

entao, o paradoxa de que nao bel espar.ro para a politica na politica cientifica. Isto se refere, 

fundamentalmente, a que dentro do que se denomina 'politica cientffica' niio ha urn novo 

paradigrna te6rico que inclua 0 estado, e e obvio que nao existe 0 campo da politica sem uma 
teoria e pr<itica do estado" (Albomoz, 1996:40). 

Como parte dessa busca de otimiz~ao da distribuir;ao de recursos, progressivamente, tendem a ser 

adotados mecanismos institucionais de avaliayiio baseados na 'avaliar;iio por pares'98
: 

"Para que os fundos institucionais e competitivos sejam dados aos grupos de pesquisa 

de qualidade e excelencia, urn alinhamento estratCgico do Plano e a avalia~io da 
qualidade pelo sistema de pares. E obrigat6rio para o CONICET (Decreto 1661/96), o 

organismo de C&T com maiores antecedentes em avaliar;ao da qualidade ainda que nem 

sempre aplicou a avalia~o por pares; esta sendo implementado no Programa de Incentives 

aos Docentes Pesquisadores e, desde seu inicio, sera aplicado no FONCYT. Mas a intenr;ao 

e que essa prittica se estenda a todas as instituir;Oes setoriais de pesquisa cientifica e 

tecnol6gica." (GACTEC, 1997:20) 

As alterar.rOes na reflexao local durante a Ultima decada superam as limites disciplinares da 

economia. E possivel veri:ficar de crescentes pontes de convergencia entre distintas disciplinas. Gera

se nao apenas urn diillogo entre enfoques, mas urn incipiente grau de institucionalizayiio dessa 

converg&tcia mediante a gerayao de redes especificas na terruitica. A existencia de distintas vis5es 

disciplinares ( economia _ da inovayao, sociologia e hist6ria da ciencia, sociologia do trabalho, 

sociologia da tecnologia, etc.) voltadas sabre urn objeto relativamente unitario pennitiu o 

enriquecimento das arullises, particularmente a so:fisticayao das descri¢es. 

Paradoxahnente, a profundidade e cap~idade de propostas normativas niio conseguiu se 

desenvolver na mesma proporyi.o que a qualidade descritiva99
. E not<ivel, ao comparar este processo 

como periodo anterior, uma not6ria dirninuiyao da capacidade criativa desta reflexio. Ao contrario 

de PLACTS, que seguia wna dinfunica end6gena, gerada a partir da matriz da teoria da dependencia, 

tende-se a operar a partir da simples aplica9ao a realidade local de instrumental analitico gerado fora 

9X Alem das criticas que recebidas por este dispositive em rela~o a sua t:railSpalincia e capacidade de trazer 
mudancas na ~o da pesquisa (Chubin e Connolly, 1982; Chubin e Hackett, 1990; e, em sua implementae<lo na 

.A.merica Latina, Davyt, 1997), e questioMvel a capacidade do mecanismo para orientar a pesquisa local em funy3o 

da ativayOO da dinamica inovativa (Dagnino e Thomas, 1998b). 

99Com exre;ao de propostas centradas na "otimizacB.o da gestao" de C&T. Isto, talvez, antes que urn sinal de 
urn progresso, evidencia ainda mais o desequillbrio. 
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da regiiio. 

"Urn quarto de secu1o depois deter produzido aquila que foi denominado como 'pensamento 

latina-americana em ciSncia e tecnologia', e possivel afirmar que a regiao exibe hoje urn va.zio 

de retlex5es sabre o tema. Este va.zio e preenchido pela prodw;iio de idcias dos paises 

europeus" (Albornoz, 1996:37). 

Assim como, em geral, tendeu a se nonnalizar o funcionamento da pesquisa da universidade latina

americana em tennos de prodw;iio orientada a publica~5es acadSrnicas, esta 16gica permeou os 

estudos sabre PCT derivando num processo de paulatina 'academiza~io' da reflexiio. 

A cria~ao de carreiras de p6s-graduacao 6 urn dos eixos centrais desta academizayio. A 

atividade adquire urn grau de formalidade do que antes faltava. 0 desenvolvimento do saber 6 

influenciado pelas regras de jogo das disciplinas academicas. Onde antes se opinava, agora e 

necessil.rio justificar segundo as regras da arte. A comunicacao se moldou ao formate paper 

(paradoxalmente denunciado pelo PLACTS). Surge urn interlocutor privilegiado: outro academico. 

Sao criados principios de autoridade: hierarquia, antecedentes, trajet6rias, pares. A consolida~iio se 

reflete no aumento exponencial do nU.mero de pesquisadores na tetruitica e a multiplica~iio dos 

ambitos academicos. Os curses de p6s-gradua~iio possibilitam a auto reproduyao de profissionais 

CTS, e a reprodu~iio ampliada de trabalhos na e para a area. 

A din§mica da reflexiio no periodo 80-90 parece responder, em grande medida, a 

consolida~ao dos estudos CTS nos paises centrais. :E possivel detectar o surgimento local de 

ortodoxias, em certo sentido contradit6rias. Algumas teorizac5es, surgidas nos paises de origem 

como pensamento critico, anti-mainstream, renovador, perdem esse car:iter, transformando-se em 

meras apli~es 'o:ficiosas'. Enta.o, onde os membros de PLACTS apareciam como sustentadores de 

urn pensamento alternative, a tendfulcia da reflexiio academica e se restringir ao papel de media~iio

transducao100 da teoria. No plano de elabora~o te6rica, a produyao academica se sub-ordena. Ainda 

que isto niio implique, necessariamente, que diminua seu tom critico em rela~ao as politicas locais. 

De fato, e possivel registrar, tanto no PLACTS como na reflexao do anos 90, uma visiio 

critic a da a¢o do estado em c&T. 0 prirneiro, atraves da coloca~a:o de uma normatividade 

alternativa, o estabelecimento de objetivos nacionais, dos quais se deduziam a~Oes necessil.rias. 0 

100para maiores detalhes sobre este conceito, ver ponto 5.5.5 .. 
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segundo, ao contriuio, atraves de estudos descritivos dessa ayao, dos quats se deduzem 

disfuncionalidades, deseconomias, falhas de implementar.;:ao, etc. 

A iniciativa pessoal de alguns "especialistas" em PCT motiva a exist&lcia de propostas 

politicas setoriais ou :fragmentarias. A 'aspirar.;:ao subversiva' (Adler, 1987) de PLACTS aparece nos 

anos 90 moderada a 'assessorias ad hoc' ou a intervenr.;:6es pontuais em colegiados de experts. 

" ... parece que nao funciona hoje o minima de utopia. Aprendemos a ser 'gente sensata'_ 

Sibato, Halty, nossos mestres, eram formidiveis ut6picos. Acreditavam, a serio, em uma 

America Latina melhor. Acreditavam, a st':rio, na viabilidade de urn modele de 

desenvolvimento end6geno'' (Albornoz, 1996:42). 

E. notcivel que este estilo de intervenr.;:iio politica e compativel com a 16gica incremental do estado 

conciliador de interesses corporativos, neoliberal. 

A prOpria complexidade desta tentativa de reconstrur.;:ao da trajet6ria da reflexao nos anos 80 

e 90 6, :finalmente, urn dado significative que reflete o nivel de confusao do debate sabre alternativas 

para a PCT. Tal confusao e perceptive! tanto do lado da concepyao de politicas -e das mllltiplas e 

descontinuas iniciativas- efetivamente implementadas quanta do lado da critica e a proposta de 

alternativas. Causa e efeito desta con:fusao e a inexist&lcia de instancias democniticas de coordenayao 

e de ceruirios de debate e construr.;:ao de consensos. 

5.5.5. Emula-;io, c6pia, transferencia, adapta-;io, tradu-;io, translation, transdu~o 

Na amllise da evoluyao institucional do complexo cientifico e tecno16gico argentino -em 

particular, nos processes de concepyao de novas instituiy6es e novas instrumentos de politica- e 

passive! distinguir urn fen.Omeno, denominado de diferente forma por distintos auto res: transferencia 

e adaptayao de modelos organizacionais, desenvolvimento institucional imitative, isomorfismo. 

0 conceito 'transferencia de modelos organizativos' e utilizado por E. Oteiza: 

" ... o que ocorreu naArgentina [ ... ] faz parte urn movimento mais amplo produzido em varies 

paises de America Latina; este movimento consistiu fundamentalmente na transfedncia de 

modelos organizativos instaurados em Europa Ocidental desde a decada de 50." (Oteiza, 

1992:115). 

Os conceitos 'difusiio' e 'adaptayao• sao utilizados por Oteiza como termos complementares, 

para especificar o papel que ocuparam as ag&lcias intemacionais (UNESCO, OEA) no processo de 
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transferencia: 

"Em nosso pais foram varios os canais de difus3o e promo.;3o da experiencia europiia. 

Logo, os pesquisadores latino-americanos alcanyaram as publicay6es pertinentes da OCDE 

e encontraram ali urn campo de inspirru;ao rnuito interessante. Mesmo assim, a UNESCO 

absorveu muitas destas ideias, especialmente atraves de funcionarios que acabavam de pOr 

em pnitica estes novos enfoques em paises europeus. Esta organizat;a:o adotou a experiencia 

destes Ultimos paises, segundo uma concept;ao geral de 'desenvolvimento' e a transferiu para 

America Latina. A OEA tamb6m abreviou da mesma fonte e fez sua adapta,-:3o, enfatizando 

mais a variivel tecno16gica e, mais adiante, promovendo urn 'pacote' prOprio na regi1io" 

(Oteiza, 1992: 120). 

0 conceito de 'desenvolvimento institucional imitative', como tend€ncia generalizada na PCT 

dos paises do terceiro mundo, aparece em M. Bell (1985). M.I. Bastes e C. Cooper, que especificam 

o senti do desse conceito descritivo: 

"Isto foi caracterizado como desenvolvimento institucional imitativo, porque foram 

transferidas a regiao instituiy5es do mundo industrializado sem uma analise sistematica 

do contexto no qual estas seriam transplantadas. Mais ainda, n3o se realizou nenhum 

esfor~o serio para criar arranjos institucionais altemativos, nem se prestou aten,-:io a 
necessidade de medidas complementarias para gerar mudan~ tecnoiOgicos nas firmas. 

0 padrao de desenvolvimento geral da regiao se baseou na emula.;io da experiencia norte

americana. (Bastos e Cooper, 1995:16). 

0 caniter imitative da PCT e tambem abordado por M. Albomoz, que enquadra o fato dentro da serie 

de fenOmenos culturais locais: 

"0 desenvolvimento de pautas culturais e politicas imitativas foi uma caracteristica tipica 

de America Latina e. especialmente, de uma sociedade como a argentina, cujos tra.yos de 

mod~ relativarnente mais avanyada que seu desenvolvimento industrial ex:plicarn sua 

tendencia a estar mais atenta a modelos exOgenos que its necessidades emergentes de 

sua propria realidade" (Albornoz, 1997:111). 

W. Shrwn e E. Shenhav utiliz.am o conceito sistemico de 'isornorfisrno' para designar a ado9i0 

de forrnas estruturalmente sirnilares ao redor do rnundo, num processo que denominarn 'rnimt5tico'. 

"Em geral, a institucionaliza~ao de ciencia isomOrfica nos paises rnenos desenvolvidos e 
produzida mediante a crenca na universalidade da ciencia e sua necessidade para a 

mod~. Cientificos, elites e policy makers, tanto em paises desenvolvidos como rnenos 

desenvolvidos construiram esta orientayao. A adocao de formas organizacionais ocidentais 

serve como urn instrumento legitimador para outros estados e agencias internacionais 

Atraves de processos mimiticos, onde os sistemas hem sucedidos existentes servern 

como rnodelos, instituiy6es cienti:ficas e cren~s sao prescritas e difundidas como urn 
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componente chave do modemo sistema mundial" (Shrum e Shenhav, 1995:631). 

Outre ponto de coincid&ncia na literatura que faz referencia ao fenOmeno e o de mostrar que 

estas experiencias tern tido escasso exito em relayao aos objetivos enunciados, como e possivel 

observar nos seguintes exemplos: 

" ... a evidente necessidade de ordenar o inorgfurico crescimento do complexo de C&T chegou 

a criar em 1969, como urn desprendimento do CONICET, o Conselho Nacional de Ciencia 

e T6cnica (CONACYT), com uma Secretaria., dependente de Presidencia da Nayao. Na 

pnl.tica esta instituir;ao, hoje denorninada Secretaria de Ciencia e Tecnologia (SECYT) e que 

teve numerosos names e dependSncias hienirquicas desde entao- nunca cumpriu 

efetivamente o papel de coordena~.rfio e planeamento que lhe foi designado num 

principio" (Chudnovsky e Lopez, 1996:42). 

"Em suas origens o CONICET foi urn organismo de promo~.rfio e fomento; em seu 

desenvolvimento histOrico se transformou predominantemente num organismo de 

execu~.rfio com mais de urn centenar de centros e iustitutos prOprios, o qual o faz 

qualitativamente diferente de outros organismos latino-americanos com siglas similares, tais 

como os CONICIT de Venezuela, Uruguai e Chile, Colciencias da ColOmbia e inclusive 

CONACYT e CNPq de Mexico e Brasil, respectivamente. Nestes Ultimos, embora contem 

com uma dezena de institutes pr6prios, a envergadura das atividades de execur;ao e marginal 

em rela9iio as de promo9iio e fomento." (GACTEC, 1997: 15). 

Embora se coloquero diferentes explicar;Oes para esta falta de sucesso, em termos gerais costumam 

coincidir numa linha de argumentaya:o: a falta de contextualizayao das iniciativas. 

" ... a extrapola~a:o de experiencias bern sucedidas de outros paises, como Fran~a e Japa:o se 

realiza sem levar em conta, sequer num plano puramente analitico, as particulares condiy6es 

hist6rico-politic~ nas que as mesmas se desenvolveram [ ... ] Esse tipo de perspectivas, fora 

de contexto e acriticas, tern dorninado o pensamento latino-americano sabre os problemas 

de planifica.ya.o de C&T da decada dos sessenta e boa parte dos setenta. Talvez a maier 

limit~ao analitica esteja no fato de acreditar que esta problerrul.tica cia 'ciSncia da ciencia' 

possui uma racionalidade prOpria que lhe permite ignorar as contribuivQes que, de variadas 

fontes, poderiam contribuir a tom3.-las mais pertinentes para nossa complexa realidade" 

(Amadeo, 1978:1441). 

Mas o consenso e apenas aparente: a descontextualiza~o e apresentada de diferentes formas. Por 

urn lado, constituiria urn 'efeito' causado pelas condiyOes do meio de inserfYfiO sobre a estrutura 

institucional transferida: 

11Tal como o expressa o ditado 'o h<ibito na:o faz ao mange', o fate de que as estruturas 

organizativas sejam similares -ou mesmo idfulticas- na:o garante urn funcionarn.ento ou 
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resultados parecidos. As caracteristicas distintivas de diferentes sociedades nacionais, 

tais como suas idiossincrasias culturais, gran de desenvolvimento, estruturas 

econOmicas e sociais e sistema politico se encarregam de que institui~Oes ou 

organiza~Oes formalmente parecidas produzam em distintos paises resultados que 
costumam ser muito dispares" (Oteiza, 1992: 115). 

Em alguns cases, em particular, a descontextualizac;iio adquire a forma de urn 'efeito de anacronismo', 

causado por uma transferencia retardada que gera uma defasagem temporal: a "nova" instituic;ao e 

'
1madura" ou "obsoleta" no sistema de origem101

: 

11 
... a acumulac;iio de instituic;Qes situadas, como e normal, em jurisdic;5es muito diversas e com 

graus de autonomia variavel foi o resultado de momentos fundacionais, especialmente a 

partir de 1880, que responderam is diferentes IOgicas prevalecentes nos paises centrais 
em diferentes momentos, its vezes com defasagens consideniveis" (Oteiza, 1992:120). 

Em outros casas, porem, a descontextualizac;iio aparece como causa. A defasagem e apresentada 

como uma extrapolac;iio inadequada -no plano da reflexiio te6rica- de experiencias geradas em 

contextos diferentes. 

" ... os conselhos sao uma criac;iio da teo ria, mais que o resultado natural do estado de 

desenvolvimento das forc;as produtivas de nossos paises. Foram construidos marcos 

teOricos baseados na experiencia dos paises centrais, extrapolando linearmente aparatos 

conceituais e supondo que a realidade se adaptaria progressivamente aos mesmos" 
(Amadeo, 1978:1447). 

Al6m das possiveis diferenc;as argumentativas entre autores, estas divergencias parecem 

responder tambem a certa insuficiencia dos conceitos descritivos adotados. Alguns, como c6pia, 

emui.a.c;ao e imitac;ao, sao conceitos de 1senso cornum'. Outros, como transfen8ncia e difusao, sao uma 

extensio de sentido de termos aplicados a descriyao de atividade tecnol6gica. Mas al6m disso, 

percebe-se que nao sao sin6nimos nem sao coextensivos num campo de explicac;Oes comum. 

Enquanto alguns remetem a intenyiio dos policy makers, outros fazem referfulcia a forma de 

implementar tais intenc;Oes, e outros, finalmente, aos efeitos de tal implementac;iio. 

A adoyao na anaiise do fen6meno de tres conceitos complementares: traduc;ao, translation 

e transduc;iio, pennite reordenar os ja aplicados, delimitar seu alcance dentro dessa ordem, especificar 

101
Num sen:tido similar, desenvolve-se a argumenta~ao de M. Bell, em sen artigo "Enfoques sobre politica de 

ctencia e tecnologia nos anos noventa: velhos modelos e novas experi&tcias" (Bell, 1995). 
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o tipo de a~es descritas em cada urn, e determinar os sujeitos que as realizam. 

A ayao de 'tradu~io' remete a tentativa de manter urn mesmo significado ( ou sentido, ou 

funyao) substituindo urn significante -correspondente a urn linguagem, sistema, etc- por outre 

significante -correspondente a outro sistema. Se a substituiyao e bern realizada, a operayao de 

traduyao pennite manter o sentido ou funyao originais. 0 termo 'tradm;:ao' permite compreender o 

conjunto de ayOes conscientes praticadas pelos policy makers -num processo organizado- com o 

objetivo de adaptar as estruturas institucionais e as medidas politicas "transferidas" as condiy5es do 

contexte local102 

Mas o fen6meno niio se restringe ao campo de ay5es conscientes que os policy makers 

realizam sobre urn modelo instirucional. Na pritica, durante o processo que vai desde a concepyiio 

a implementayao de novas medidas politicas ou instituiy5es aparecem uma multiplicidade de atores 

que interagem modificando tanto as condiy5es do processo quanta seu resultado final 

Parece conveniente, entao, desfazer a unidade aparentemente monolitica que subjaz nos 

conceitos de 'transfer&lcia' e 'difusao'. Enquanto podem funcionar como ferramentas descritivas Uteis 

em recon~es racionais altamente simplificadas, ocultam processes que respondem a causalidades 

complexas. Os processes de 'transferencia' de objetos aparecem como opera.y5es simples, 

autom3.ticas, sem dar espayo para os atores interventores, suas subjetividades e interesses. Tendem 

a gerar, em particular, uma sensayao de identidade permanente e universal do objeto transferido. 

0 conceito 'translation' visa dar conta da complexidade da dinfunica dos processes reais (ver 

ponto 2.3.3.2103
). A16m disso, 6 particularmente pertinente neste contexte. Assim como implicava 

uma criti.ca do automatismo e mecanicismo dos conceitos de transferSncia e difusao de tecnologias, 

o sentido do conceito translation pode se estender ao plano politico-institucional para criticar, 

precisamente, outra extensao de sentido destes termos "tecnol6gicos". :E conveniente recordar 

algumas definiy5es para observar suas vantagens relativas. B. Latour define translation nesse sentido: 

102
Note-se que tais comlicrQes do contexte local nao sao "reais", mas resultado de uma reconstru~ ra.cional 

gerada no processo do policy making. Diferentemente da opera~ao de ~ode urn texto de uma lingua a outra, 

ambas realmente existentes e alheias ao dominio do tradutor, neste caso o sistema receptor nao e real, mas construido 
pelo prOprio tradutor. 

1030 conceito 'translation' difere do de 'tradu~ao', dado que incorpora os sentidos de 'traslac&o', 'versao' e 

'interpreta.Qiio'. Pelos motivos apresentados no ponto 2.3.3.2. preferiu-se conservar o termo em ingles. 
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"Chamarei translation it interpreta~tiio dada pelos geradores de fates ffact-builders] a seus 

pr6prios interesses e aos das pessoas que eles envolvem." (Latour, 1987: 109) 

Ao incorporar a dimensiio dos atores, se introduzem tambem as dimens5es de seus diferentes 

interesses e estrategias: 

"Agora estci clara a tarefa dos geradores de fates: lui urn grupo de estrategias para alistar e 

interessar os atores humanos, e urn segundo grupo para alistar e interessar aos atores n[o 

humanos para conter os primeiros. Quando estas estrat6gias sao bern sucedidas o fato que foi 

gerado e indispenscivel; e urn ponte de passagem obrigat6rio para qualquer urn que queira 

realizar seus interesses. u (Latour, 1987: 132) 

A defini~ de H. V essuri permite perceber a capacidade do conceit a para dar conta da diversidade 

de atores implicados. Para ela, as opera~t5es de translation podem ser descritas como: 

" ... uma combinayio constantemente mutil.vel de elementos, estimulada a medida que uma 

tecnologia vai sendo modi:ficada por engenheiros, financistas, licenciadores e usuarios 11 

(Vessuri, 1991:63). 

Na definiyao de M. Calion, finalmente, desdobra-se o alcance do conceito para dar conta da intera~iio 

entre humanos e nao-humanos (por exemplo, entre os policy makers e as instituiy5es, os projetos, 

os recmsos materiais ). Ao mesmo tempo permite apreciar como urn processo de transferencia de urn 

modele institucional e resultado de urn complexo inteijogo nao dominado completamente pelo policy 

maker em suas operay6es de traduyiio: 104 

"A operar;iio de translation e realizada por uma entidade A sabre uma entidade B. Ambos, 

A e B, podem ser atores ou intermediaries, humanos ou na.o-humanos. 0 postulado "A traduz 

a B' pode ter dois sentidos diferentes. Primeiro, que Ada a B uma definiyiio. A pode imputar 

a B certos interesses, projetos, desejos, estrategias, reflex6es au ideias a posteriori. [ ... ] mas 

isto nao signi:fica que A tern totalliberdade. 0 que A realiza ou prop6e e conseqoencia de urn 

conjunto de series de interjogos de operay5es de traduyao, algumas das quais determinam as 

translations ao ponto de pr6-programci-las. Estas definiy5es [de A sabre B], e esta e a 

segunda dimensao da translation, esta.o sempre inscritas em intermediaries [ ... ] Claramente, 

as translations envolvem tres termos: 'A- I (intermediario)- B'." (Calion. 1992:81-2) 

A "transfer&.cia" de institui\X)es pede ser abordada como resultado de oper~Oes de translation. De 

fato, pode ser mais adequado para a aniLI.ise fazer referencia ao fenOmeno como 'translation de 

1040 conceito de 'inscri¢es' permite dar conta, neste plano, das distintas marcas -geradas pela permanencia 
de elementos originais, por wn lad.o, e pelos policy makers locais, por outro- sobre as instituiQ(ies e medidas 
efetivamente implementadas. 
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modelos institucionais'. 0 termo 'transferencia' da ao processo uma sensayiio de transparencia e 

linearidade -e ainda, em outre plano, de operayiio "desinteressada", assetica- de que na realidade 

carece. 

No plano da realizayiio de a.na.Jise de sistemas complexes (como urn ensemble s6cio-t6cnico), 

o conceito translation, Util para perceber relay5es causais na perspectiva dos atores, apresenta certa 

insuficiCncia para perceber os efeitos do sistema sobre as operay5es de translation e sobre os atores 

que as geram. E insuficiente para explicar por que certas operay5es sao viaveis num ensemble s6cio

t6cnico e niio em outre, por que certas ay5es adquirem urn certo sentido -local, original- em 

contextos determinados. 

Para dar conta desta dimensao, prop5e-se o conceito 'transdu~io'. 0 conceito 'transdu~o' 

remete a urn processo auto-organizado de alterayao de sentido que aparece quando urn elemento 

(id6ia, conceito, mecanismo ou ferramenta heuristica) e transladado de urn contexto sist&nico a 

outro105
. Estas alteray5es niio aparecem simplesmente pela ayiio que os diferentes atores exercem 

sobre o signi:ficante, aspecto coberto pelo conceito de translation, mas em virtude da resignificayiio 

gerada pelo efeito particular "sintatico" da inseryio do significante em outre contexto106
. 

Em outras palavras, a diferenya da operayiio de traduyio -processo organizado onde urn 

significante e alterado para manter urn significado- na transduc;:ao a insen;:iio de urn mesmo 

significante (instituiyii.o, medida politica, etc.) num novo sistema (ensemble s6cio-t6cnico) gera o 

surgirnento de novos sentidos (funy6es, disfuncionalidades, efeitos niio desejados, etc.). 

A diferenya niio se det6m ai: na realidade o prOprio significante 6 alterado durante o processo 

de transdu~o. A suposta identidade do elemento "transferido" desaparece nas operay5es de 

transduyao. Apenas na mente do policy maker -ou do analista- a instituiyiio nova 6 idCntica ao 

original emulado. 

1 ~mborn ~a aplicado aqui a fenOmenos de PCT, o conceito transduyful -como os de tra~ e translation

nao restringe sua utilidade a aruilise de politicas. Seu alcance pode se estender a aruilise de qualquer situ.ayao na que 

um elemento e extraido de urn sistema ou contexto e colocado em outro. Pode-se aplicar, por exemplo, a aruilise de 
processos de "l::ransferencia de tecnologias". De :fato, as in~Oes surgidas mediante opera¢es de c6pia niio autorizada 
(ver ponto 3.2.2.) sao explic8veis nesta perspectiva colocada pelo conceito. Em trabalhos futuros espera-se abordar este 

aspecto auto-organizado das d.in.amicas inovativas. 

1 ~ota-se que o surgimento de efeitos de transduyiio niio e em se bom ou mau. Como no caso de opera¢es 

de translation, a transdu.c;ao, simplesmente, ocorre. 
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De fato, as translay5es in6cuas de conceitos entre sistemas conceituais ou de modelos 

institucionais entre ensembles s6cio-t6cnicos diferentes parecem impossiveis tanto em termos de 

transferencia ou difusao mecfulica como de traduyao. A serie de mediayOes de sentido gerara, 

necessariamente, efeitos de transduya.o. 

Os fenOmenos de transduyao respondem, em si, a uma causalidade complexa. Por urn lado, 

aspectos da racionalidade do ensemble s6cio-tecnico originario -fragmentos de sua endo-causalidade

viajam "embutidos" no elemento de PCT "transferido". Par outre, o elemento ingressa no ensemble 

receptor como uma exo-causalidade. 0 ensemble receptor resignifica o elemento "novo", de acordo 

com sua dinfunica endo-causal. A PCT "efetivamente implementada" surge assim como resultado de 

uma causalidade complexa: endo-exo-causalidade. 

Note-se que a presenya das endo-causalidades nao implica, necessariamente, resistencia a 
mudanya ou inet"cia institucional. De fato, o elemento de PCT inserido num ensemble s6cio-t6cnico 

pr&-existente gera resignificay5es. Para gerar muda.nyas de trajet6ria s6cio-t6cnica o "novo" elemento 

deve quebrar a coesao interna da rede de interrelayOes endo-causais, incorporando-se nela, gerando 

urn ponte de bifurcay3.o ou quebrando o processo auto-organizado da rede. Mas tal complexidade 

tambem implica que o grau de controle do policy maker sabre o elemento introduzido 6 baixo, 

especiahnente se opera a partir de uma racionalidade linear ou correspondendo a uma estrat6gia de 

transferencia mec3nica107
. 

Agora parece possivel reordenar a s6rie de conceitos pastas em jogo para descrever este 

fenOmeno. 

No plano do policy making existe urn desejo de emula~io dos resultados positives de urn 

elemento de PCT estrangeiro no meio local. No plano da tomada de decis5es se define uma 

estrategia de transfer@ncia de urn modele institucional. Para tanto se planeja a reproduya.o 

local-mediante c6pia ou imita~o- desse elemento. Em alguns casas procura-se realizai uma 

adapta~io do elemento ao meio local mediante uma operayao de tradu~o. 

Colocados segundo o modele de processes de decision making racionais, as conceitos 

usualmente utilizados -emulayao, c6pia, imi~ao, etc.- se restringem a descriyao do nivel de 

107 
Colocados como cleiivru;:5es de processos de t:rnnsdul;:ao, os fenfunenos de descontextualizay§o das tentativas 

de "transferencia institucional" parecem mais claros. A causalidade complexa dos processos pennite comprender, em 
particular, por que as vezes estes fenOmenos sao perceptiveis como causa e outras como efeito. 
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concepyao de politicas ( deixando de lade sua implementaylio) e tend em a se con:fundir com a 

racionalidade dos atores, ao intemalizar suas categorias. 

Os conceitos de translation e transduyio, ao contnirio, correspondem ao nivel da analise, e 

pennitem observar o que ocorre durante o processo complete que media entre a concepyao da 

politica e a finalizayao de sua implementayao. 

0 elemento de PCT e modificado por sucessivas e numerosas operay6es de translation. 0 

processo geral de introduyffo do elemento de PCT no ensemble s6cio-tf:cnico local constitui 

urn fenOmeno de transdu<;ao. Tal fenOmeno e observavel, especialmente, quando o elemento 

de PCT transduzido nao se comporta como o elemento de PCT que se desejava emular. Dado 

que se trata de urn fenOmeno de auto-organiz~lio, tal diferenya de comportamento pode ir 

desde pequenos inconvenientes na fase de implementayao a disfuncionalidades sistemicas 

flagrantes. 

Aparecem assim algumas diferenyas quanta ao uso tradicional dos conceitos. Desta perspectiva na 

realidade nao se transfere nenhum modele institucional, mas se realiza uma nova construyiio motivada 

por uma inteny3:o de emulayao de efeitos. 0 policy maker acredita que copiou ( adaptado ou nao) 

urn modele institucional, entendendo este como o instrumento que gerava os efeitos desejados. Mas, 

na realidade nffo h;i copias, ha "novas" instituiy5es. A tentativa de adaptayiio, quando existe, se 

restringe ao plano da intencionalidade do adaptador, dado que o ceruirio ao qual 6 adaptada-traduzida 

a inst.itui<;ao nao 6 o sistema de inser<;ao realmente existente mas uma reconstruyao racional, apenas 

real na cabeya do adaptador. Na realidade, o tradutor-adaptador participa do processo de construyiio 

de uma "nova" instituiylio. :E problem<itico caracterizar ao fenOmeno como isomorfismo ou 

mimetismo. Embora isto possa formar parte das inteny5es ou objetivos dos policy makers, o 

resultado da implernen~ das politicas assim concebidas nao e isom6rfico em relayao ao 11 original", 

ou pode s6-lo apenas em aspectos fonnais, os lmicos organiz<iveis ( estrutura organizativa nominal, 

estrutura arquitet6nica ou nomes das instituiy5es). 

sao numerosos os exemplos de elementos de PCT transduzidos na hist6ria argentina, alguns 

dos quais foram estudados ao Iongo dos pontos anteriores (CONICET, estrutura do INTA, 

CONACYT, incubadoras de empresas de base tecnol6gica, etc.). Uma breve analise -realizada nesta 

perspectiva- do neo-vinculacionismo (ver ponte 5.5 .3 .2.) permite perceber com maier clareza alguns 

aspectos pontuais dos fenOmenos de transdu~ao de elementos de PCT. 

Parece possivel distinguir -de forma estilizada- duas posiyOes neo-vinculacionistas, uma 
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'pragm<itica' e outra 'estrategica'. Evidentemente, trata-se de uma simplifica~a.o que omite posturas 

intermediarias, mas e Util para urn maier poder explicative. 

0 neo-vinculacionismo pragm3.tico corresponde a tres principios dominantes: a) emula~a.o: 

gera~a.o de mecanismos de interface que tentam 'imitar' experiencias bern sucedidas de paises 

desenvolvidos (par exemplo, Sillicon Valley, Cambridge Industrial Park, Ruta 128,etc.); b) nihilismo: 

desprezo por uma acumula~ao anterior cujo conteUdo inercial apenas representa urn inconveniente 

para a mudan~a; c) a-historicismo: ruptura com urn passado negative, equivocado, ou nao 

significative, que, portanto, deve ser ignorado. 

No plano conceitual, a rela~ao Universidade-Sociedade e substituida pela relay3:o 

Universidade-Empresa. As instituiy6es e mecanismos sao implementados sem estudos pr6vios, em 

uma tentativa de c6pia de uma instituiyiio bern sucedida. 

0 neo-vinculacionismo estrategico corresponde, ao contrario, a uma trajet6ria te6rica 

cornplexa. Longe de se propor como uma experiencia isolada, se integra num campo de relat;:Oes 

causais sistemicas, e visa realizar objetivos de desenvolvimento s6cio-econ6mico. Utiliza, como parte 

de sua argumentat;:io, elementos de economia da inovat;:io. As "experiencias bern sucedidas 

estiliz.adas"108 dos paises desenvolvidos provocam no meio local certo grau de fascinayao, entusiasmo, 

ou, nas vis5es pessimistas, se apresentam como a Unica saida vi<ivel para as economias 

subdesenvolvidas no marco da globaliz~ao. 0 neo-vinculacionismo estrat6gico aparece, no plano 

da concepc;ao de politicas, como uma tentativa de traduc;ao das estiliz~6es originadas a partir das 

experiencias bern sucedidas de gerac;iio de relac;6es sin6rgicas entre unidades de pesquisa e de 

produc;ao de alguns paises desenvolvidos. 

Dado que entrarn em jogo distintas opera¢es de teorizac;io, seria urn equivoco assimilar este 

cornportamento como neo-vinculacionismo pragmcitico. Enquanto este normalmente se restringe ao 

plano micro-politico institucional, as tentativas estrategi.cas alcanc;am tambem os niveis meso e macro 

politicos da PCT. 

108Difundiu-se crecentemente uma literatura sobre a rel~o Universidade-Empresa baseada na an3lise de 
casos bem sucedidos, sua estilizayao e posterior conversao em proposta normativa. sao arquetipicos desta literatura 

os trabalhos de Henri Etzkowitz e seu modelo Triple Helix (ver, por exemp1o, Etzkowitz [1989]: Entreprenurial science 
in the academy: a case of transformation of norms; [1994): Academic-Industry relations: a sociological paradigm for 

economic development; ou Etzkowitz e Leydesdorff [1995]: The Triple Helix University-Industry-Government 

Relations: A Laboratory for Knowledge Based Economic Development). 
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0 percurso da racionalidade neo-vinculacionista estrat6gica se inicia assumindo a teoria 

elaborada nos paises centrais como "universal''; se assirnila depois a proposta normativa extra

regional como definiyiio estrategica local. As descriy6es dos estudos de caso, entao, aparecem como 

os modelos exemplares de engenharia institucional. Buscam-se ( e normalmente niio se encontram) 

casas bern sucedidos locais que apresentem urn alto grau de adequayiio a teoria. Coloca-se, entiio, 

certa comparabilidade que pemrita assimilar a instituiyao local receptora da iniciativa neo

vinculacionista a alguma experiencia bern sucedida (numa equayiio linear: a similares instituiy6es, 

similares possibilidades de exito )109
. 

A implementayao, tanto pragmcitica como estrat6gica, e convergente. Tenta-se gerar uma 

unidade de vinculayiio -incubadora, par que, p6lo, oficina de transfen3ncia, etc.- isom6rfica ern relayiio 

a algum caso bern sucedido. A existencia de alguns programas, como o ja citado programa 

Consortium de Incubadoras do programa Columbus (ver ponte 5.5.3.2.), reforya a difusao de uma 

normativa de modelos organizativos110
. 

No plano da avaliayao, as dificuldades, disfuncionalidades ou :fracassos dos p6los e parques 

tecnol6gicos e incubadoras de empresas 'transduzidos' sao normalmente atribuidos a "problemas 

conjunturais de implernent:a¢o", ou ao escasso tempo transcorrido desde o inicio da experiElncia ou, 

ainda, a falta de uma cultura empreendedora local (!)m. 

Talvez por isto, nas anaJ.ises neo-vinculacionistas locais a atenryao esteja no Un.ico ator da 

1 ~r exemplo, no c:aso da incubadora da Universidade de La Plata, a universidade de Twente (Holanda) foi 

visnalizada como o modelo a ser seguido "pelas sem.elhanc;as dadas entre as caracteristi.cas de am.bas universidades" 

(Versino, 1998:32). A~ se estiende ate gerar um paralelism.o entre a PCT holandesa dos anos 80 e a argentina 

dos 90: "[a mesma] oonvicyclo porparte dos organismos governamentais de Holanda no inicio da decada de 1980, de 

aplicar uma politica para gerar transfelincia de tecnologia a partir de institutos nacionais e Universidades para as 

P&MEs [ ... ] esta fazendo visivel no caso dos organism.os governamentais que definem as politicas na Argentina[ ... ] 

com a aplicaif<lo da Lei de Prom~o e Fomento da Inovayao tecno16gica~ (Willis, 1994:2). 

11 ~, depois, se refor~ ainda mais com o surgimento de programas locais no m.esmo sentido. Por exemplo, 

em setembro de 1995 firmou-se um Convenio de ~o, Apoio e Implementa9<fu de Incubadoras de Empresas de Base 

Tecnol6gica, entre a Unidade Gerad.ora de Emprego do Govemo da Provincia de Buenos Aires e as 11 universidades 

nacionais com sede nessa provincia. 

mPor exemplo, num trabalho sobre atividades relacionadas com a incubadora da Universidade de La Plata 

se afinna: " ... Ra:o estao incorporados na cultura de nossa sociedade o espirito em.preendedor nem a necessidade de 

sucesso [ ... ] nossos valores culturais e educativos assim como tambem nossas expectativas pessoais se encontram 

fortemente moldadas pelo pensamento que associa trabalho a emprego" (Palacios e Willis, 1996). 

639 



"tripla h6lice" sabre o qual parece possivel atuar, o mais permecivel, o mais 'racionalizavel': a 

universidade. Na pnltica, o neo-vinculacionismo coloca a "revolw;.ao academica" como 'ponte de 

partida' de uma reestruturayao produtiva. 

N a transdu~o local dos links dos complexes produtivos dos paises desenvolvidos, a 

responsabilidade da universidade se expande da pesquisa bcisica para a iniciativa de mudanya 

tecnol6gica na indUstria, riscos incluidos. Assumindo urn papel subsidiiui.o, que na distribuiyao de 

tarefas da doutrina liberal e dado ao estado, a universidade pUblica deveria tamar a iniciativa quando 

o capital privado nao se encontra em condiy5es de faz8-lo. 

Assim, completando o processo de transduyao, o que na literatura de referencia e descrito 

como urn fen6meno sist&nico complexo, resultante de iniciativas e interesses de muitos, aparece no 

ceniui.o local como uma iniciativa normativa unilateral das universidades. Por urn lade, entao, a 

tentativa neo-vinculacionista enfrenta as mesmas condiy5es desfavoraveis do vinculacionismo dos 

anos 60 e 70. Par outre, constitui, na pr3.tica, uma nova politica ofertista linear. 

A aplicayao do conceito 'transduyao' como ferramenta analitica aplicada a PCT pode se 

estender a outros fenOmenos. Par exemplo, e Util para compreender os efeitos que gera uma mudanya 

no nivel macro-politico sabre politicas meso ou micro implementadas antes. 0 efeito de transdu~o 

estaria dado neste caso pelo deslocamento e recontextualizayao destas politicas no novo sistema de 

relay6es gerado pela mudanya. A politica micro ( e suas instituiy5es, mecanismos e atores 

correspondentes) e transduzida pelos efeitos sistemicos gerados pela macro· e "retirada" de seu 

contexte e colocada num novo sistema de relay6es, premios e castigos, etc.; isto quer dizer: a mesma 

politica micro e resignificada ao transformar seu entorno macro-politico, o funcional se torna 

disfuncional, o born se toma mau, o desejil.vel se torna impossivel ou inconveniente112
. 

112 
Aiem disso, e necessaria ter em conta que uma mesma insti.tui~o pode ser transduzida mais de uma vez. 

Por exemplo, o CONICET, transdu¢o local do CNRS frances, resultava funcional dentro da politica ofertista linear. 

0 retorno politico neo-vinculacionista toma disfuncional sua estmtura, oneroso seu funcionamento, e indesejivel sua 

exisWncia Onde antes eram aconselMveis medidas orientadas a otimi.zaif,io institucional, agora aparecem necessidades 
inadiciveis de~ radical. 0 que era considerado mn centro de excelSncia de pesquisa basica passa a ser visto 

como um refUgio de pesquisadores de baixa produtividade que geram conhecimentos de ponca utilidade econOmica. 
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Capitulo 6 

Dinamicas socio-tecnicas e inovativas no SNI argentino 

6.1. lntrodu~io 

Ao longo dos capirulos 3, 4 e 5 foram desenvolvidas diferentes aruilises, seguindo o primeiro 

procedimento da din3mica de usa do framework (apresentado no ponte 2.3.6-). Este exercicio 

permitiu a (re)construyiio de diferentes cronologias -segundo linhas de estudos- determinadas par 

distintos mementos chave e diferentes expli~es da atividade dos atores sociais e das racionalidades 

implicadas: a) de atividade dos atores tecnol6gicos, b) de dinamica econOmica e c) de politica de 

C&T. De cada linha de estudos -e, ainda, de cada periodo cronol6gico interne- surgiram descriy5es 

caracterizadoras, elementos explicativos, conceitos particulares, relay6es causais (tecnol6gicas, 

produtivas, politico-econ6rnicas, de politica de C&T) que pennitiram a identifical(ao de uma s6rie de 

'fates', significativos para a (re)consttul(5.o de dinfunicas s6cio-t6cnicas e inovativas1
. 

A realizayao de trabalhos nestas tres Iinhas de estudos na.o esgotou as possibilidades de amilise 

de dinfunicas s6cio-tecnicas e inovativas do SNI argentino, possibilidades estas abertas pela aplica~ao 

do framework. 0 primeiro procedimento e ainda insuficiente para alcan~ar 0 objetivo de elucidar 

alguns porques da dinfunica inovativa local em sua dimensao complexa, na qual a gerayao de 

inova¢es ocupa posiy5es polivalentes nas redes s6cio-tecnicas que vinculam fates com artefatos. Por 

isso, uma vez concluido, e necessAria pOr em pnitica urn segundo procedimento, em que as distintas 

trajet6rias e racionalidades, descriy6es, explicay6es e elucidar;6es construidas durante a realiza¢o 

do primeiro procedimento analitico, se integrem num campo de interjogos s6cio-tecnicos complexo. 

Uma vez mais se aplicam as ferramentas analiticas do framework, desta vez sabre o resultado do 

primeiro procedimento. 

Seguindo o conceito de seamless web, proposto porT. Hughes (ver ponte 2.3.3.1.), nesta 

segunda aplicayao nao foi diferenciado a priori o politico do econOmico, o tecnol6gico do social. 

Durante este exercicio, as continuidades das cronologias e as coes6es das relay6es causais internas 

1Estes 'fatos' forarn colocados nos pontes 3.3.5.; 3.4.4.; 3.5.4; 3.6.4; 4.3.; 5.4.; e 5.5. 
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da analise de cada uma das 'linhas de estudos' se quebram e recomp6em numa ordem descritiva mais 

complexa, ao mesmo tempo em que se desdobram num marco cronol6gico comum. Isto pennitiu 

(re)construir a gerayao de relar;Oes e interjogos, de fenOmenos de organizayao e auto-organizar;ao, 

de resignificay6es, de gera~o de sinergias e coevoluy6es. Pennitiu, tambem, diferenciar fases, pontes 

de inflexao, elementos constantes. 

Dado o material sabre o qual se opera durante este segundo procedimento, o resultado efetivo 

do exerdcio se restringe -mais que durante a primeira aplicayao do framework- ao plano das 

elucidar;5es, no sentido dado par Cornelius Catoriadis (ver ponto 2.3): da aplicar;ao do framework 

em conjunto sabre as atividades de inovar;ao nao podem se esperar 'explicar;6es', apenas propostas 

de conex6es e regularidades causais ou quase causais. No plano das operar;6es heuristicas realizadas 

durante o segundo procedimento, a analise se centra na identificayao de 'correlar;6es fortes' entre 

'fatos' heterogeneos e de 'interjogos' entre elementos de diferente natureza, significativos para a 

compreensao do funcionamento do SNI em seu conjunto. Em virtude disso, o resultado final do 

segundo procedimento e constituido par uma 'organizas:ao' de 'fatos' muito estilizados, que procuram 

dar conta do sistemico -ao inves de tratar dos elementos particulares dissociados- e das regularidades 

-em vez das excer;6es. 

No mesmo sentido, muitas das relayOes causais ou quase causais, das trajet6rias e dinfunicas, 

(re)construidas ao Iongo deste capitulo Itiio pretendem superar o caniter de inferencias verossimeis, 

que e diferente de chegar a "explica.r;Oes verific8.veis". Assim, estas elucidayOes sao consideradas 

vatidas par sua plausibilidade mais que par estarem sustentadas por uma base empirica 

su:ficientemente comprovada: pela coincid€ncia de argumentos, pela 'saturar;ao' de informar;6es 

convergentes e pela exclusao de alternativas pouco consistentes com o conjunto, e nao pela solidez 

monolitica de urn argumento linear. 

Durante o desenvolvirnento deste exercicio, foram utilizadas rnais intensamente as ferramentas 

analiticas fomecidas pelas teorias de sistemas, da complexidade e de auto-organiza~o ( descritas no 

ponto 2.3.5.), voltadas a analise de sistemas dinfunicos complexes. 

Par outro lado, o exercicio analitico realizado neste capitulo se restringiu a operar 

exclusivamente sabre os elementos (re)construidos durante os capitulos 3, 4 e 5. Para atender ao 

objetivo de mostrar o fimcionamento do framework de uma forma ajustada a sua concepr;a.o original, 
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optou-se por nao incorporar novos elementos de amUise2 

Evidentemente, o segundo procedimento nao esgota as possibilidades de reflexao. Pelo 

contrario, 6 possivel conceber novas perguntas, novos eixos de aruilise, novas linhas de interpretat;:ao, 

au, ainda, realizar novas pesquisas ad hoc ou conceber uma nova agenda de pesquisa para testar 

algumas das explica~6es construidas. Diante da tentac;ao de continuar explorando as novas vias 

abertas, e de conceber urn terceiro procedimento analitico, considerou-se que tal operac;ao excedia 

o alcance do presente exercicio. 

No ponte 6.2., prop6e-se uma cronologia das fases de desenvolvimento do SNI argentino

focalizada no periodo compreendido entre 1970 e 1995- em que se reordenam os 'fatos' 

(re)construidos pelas amilises realizadas nos capitulos anteriores. 

No ponte 6.3., sao apresentados alguns fen6menos s6cio-t6cnicos constantes ao Iongo de 

todo o periodo analisado, e sao descritos alguns processes de mudanc;as pontuais, identificados 

durante a (re)construc;ao da cronologia do SNI. 

Finalmente, no ponte 6.4., foram incluidas -a modo de conclusao- algumas id6ias derivadas 

da realizac;ao do exercicio analitico em seu conjunto. sao abordadas algumas quest5es relativas a 

forma em que 6 pensada a mudant;:a tecnol6gica em sociedades perif6ricas e algumas derivac;Oes 

pontuais sabre a concepyao normativa, de politica cientifica e tecnol6gica. 

6.2. Cronologia: fases do SNI argentino (1970-1995) 

As din§micas s6cio-t6cnicas e inovativas nao permaneceram constantes nem estAveis ao Iongo 

do periodo analisado. Parece pertinente estabelecer uma diferenciac;ao entre distintas fases, 

caracterizadas por diferentes formas de inter~ao e causac;ao. 

Partindo do pressuposto de que as dinfunicas s6cio-t6cnicas nao se alteram de urn dia para 

outre, mas mudam a partir de processes acumulativos complexes, relativamente lentos, seria em 

principia inadequado definir um momenta especifico, detenninado por uma causa pontual, como 

elemento suficiente para determinar o fim de uma fase e o comec;o de outra. 0 procedimento utilizado 

para definir os cortes na periodizac;ao devia responder tambem it condic;ao complexa do objeto 

20 :fdto de trabalhar sabre os mesmos elementos induz a ~ de reitera~s, pelas quais anticipadamente 
pede-se desculpas ao leiter. A forma sequencia! de funcionamento do framework torna essas repetiyOes inevitiveis. 
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analisado. 

Em consequencia, decidiu-se adotar dois crit6rios para estabelecer as fases: 

a) quando estabelecer urn corte? 

Optou-se por estabelecer como pontos de inflexao da dinfuni.ca do SNI argentino aqueles momentos 

em que se registra uma forte correlayiio de alteray5es nas distintas cronologias (de atividade dos 

atores tecnol6gi.cos, de dinfunica econOmica e de politica cientifica e tecnol6gica) (re)construidas ao 

Iongo do primeiro procedimento analitico. No quadro seguinte sao colocadas em paralelo as 

diferentes cronologias: 

6.1. Cronolo2ias (re)construidas, se2undo linhas de an:ilise 

Capihllo 3 Capihllo 4 Capihllo 5 

Atividade dos atores tecnolOgicos A dinimica econOmica. Politicas Politica cientifica e tecnolOgica 

na Argentina estatais e estrategias dos atores 

Cronologia possivel da dinfu:nica Cronologia: Fases da evolUC3o Cronologia: Fases da PCT 

inovativa local econ6mica argentina 
1930-1978: auge daRT e a CNA 1955 a 1976: substitui~ao de 1958-1968: laissezfaire e criaryii.o 

1978-1990: crise daRT qualitativa importa¢es com investimento das grandes institui90es 

edaCNA estrangeiro direto 1969-1976: tecno-nacionalismo, 

199o-1995: diversificar;ao de 1976 a 1990: abertura com politicas explicitas 

comportamentos regul~ e tentativas de coordena¢o 

- 1976 a 1982: a primeira abertura -1969-1972: planejamento sem 

econ6mica implementaft3o 

- 1982 a 1991: tenta.tivas de - 1973-1976: regulayiio e promo(j:ao 

estabiliza9ao antidependentistas 

1991-1995: a segunda abertura 1976-1983: restaurar;ii.o do laissez 

econ6mica faire 

1984-1989: autonomismo sem 

=os 
1989-1995: do laissezfaire ao SNI 

como politica setorial 

-1989-1994: laissezfaire e uma lei 

- 1994-1995: o SNI como politica 

setorial 

As cronologias (que, como se recordara, derivam, cada uma, das coincidencias entre as 

diferentes fontes secundarias analisadas) parecem convergir em do is mementos especificos. 0 

primeiro ponto de inflexao das trajet6rias s6cio-tecnicas e inovativas -por 'saturayiio de correlay5es'

parece estar entre 1976 e 1978, o segundo, entre os anos 1990 e 1991. Nestes periodos se 

registraram alteray5es significativas em distintos niveis dos tres pianos analisados: mudanyas nos 

grupos e papeis dos diferentes atores, mudanyas de estilos tecnol6gicos, mudanyas nos mecanismos 
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e formas de regulayao, mudanyas nas estrat6gias das empresas, mudanyas na orientayao da politica 

cientifica e tecnol6gica, etc. Longe de se restringir ao plano econOmico das aberturas comerciais, 

seguindo urn raciocinio dedutivo, o estabelecimento destes cortes e centralmente indutivo: atraves 

da observar;ao dos mementos de saturac;ao. Neste memento de aplicar;a.o do framework, as alteray5es 

na politica econOmica constituem urn elemento significative mas nao 'causal' -e muito menos 

'suficiente'- para realizar os cortes cronol6gicos do SNI. 

b) por que manter a continuidade de cada fase? 

Optou-se por nao introduzir cortes na cronologia do SNI enquanto existisse uma certa estabilidade 

no plano da 'atividade dos atores tecnol6gicos'. Neste sentido, a cronologia reflete a existencia de 

mementos de estabilidade relativa das dinfunicas s6cio-t6cnica e inovativa do SNI argentino, durante 

os quais os 'fates' (re)construidos se mant6m relativamente identicos a si mesmos (num campo de 

relay5es de moderada variat;:ao quantitativa linear). Considerou-se inconveniente introduzir cortes 

enquanto parecesse possivel manter uma mesma estilizac;&o das relay6es sistemicas regulares, 

consistente ao Iongo da fase. Em outros termos: as fases se prolongam enquanto for possivel manter 

a pertinencia descritiva das estilizay6es do SNI, e :ficam descontfnuas quando as alterac;Oes atravessam 

simultaneamente o total dos niveis de analise. 

Ficaram assirn diferenciadas tr& fases da evoluc;ao do SNI argentino para o periodo analisado: 

a) ate 1976/78; b) entre 1978 e 1990; e c) entre 1991 e 1995. A seguir, desdobram-se alguns dos 

principais 'fates' relacionados com a evoluc;ao das dinfunicas s6cio-t6cnicas e inovativas -

(re)construidas nas arullises por linhas de estudos, realizadas ao Iongo dos capitulos 3, 4 e 5-, visando 

(re)construir os inteijogos considerados mais significativos para compreender a trajet6ria e dinfunica 

geral do SNl 

No inicio da descric;ao de cada fase das dinamicas s6cio-t6cnicas e inovativas foram adotados 

crit6rios especificos de maier precisao para a decisao de cada urn dos cortes cronol6gicos. 

F oi incluido, no comeyo cia descriyao de cada fase, urn quadro para facilitar a visualizac;ao do 

conjunto de elementos -resultantes da aplica¢o do primeiro procedimento do framework- postos em 

jogo nas elucidac;Oes. A inclusao destes quadros permite, por outre lado, dispensar a introduc;ao de 

muitas referfficias internas no texto (nestes quadros, cada urn dos 'fates' relevantes estit acompanhado 
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de sua referencia de localiza~o nos capitulos anteriores). 

Talvez seja conveniente recordar, antes de passar ao ponto seguinte, que o contelldo deste 

capitulo nao pretende se constituir em "urn resume" das ana.Iises temil.ticas anteriores, mas prop5e 

uma nova forma de organizar os 'fatos' (re)construidos nas analises por Iinhas de estudos, em uma 

tentativa de elucidar as dinfunicas s6cio-tecnicas e inovativas do SNI argentino durante o periodo 

1970-1995. 
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6.2.1. Ate 1976/1978: articula~ao e upgrading do SNI argentino 

6.2.1.1. Sobre a deflni~ao da fase 

Definir o momenta em que teve inicio o processo de conforma~iio do SNI argentino escapa 

ao alcance desta tese. Por outro !ado, tal operayao 6 desnecessaria para seu objetivo de analisar as 

mudanyas registradas durante as tres Ultimas d6cadas. Neste sentido, a intenyao desta seyao se 

restringe a caracterizar a situa~o anterior ao momenta da primeira abertura comercial, para 

identificar posteriores alterayOes nas dinfunicas s6cio-t6cnica e inovativa. 

A configuray3.o dos estilos tecnol6gicos de inovayiio vigentes em meados dos anos 70 parece 

ter se definido no final dos 50 (ver ponte 3.3 .1) -embora algumas dinfunicas inovativas (baseadas, 

fundamentalmente, em RT quantitativa) parecem constituir uma continuidade de comportamentos 

iniciados no comeyo dos anos 30- quando se integrou o quadro de atores tecnol6gicos e as dinfunicas 

que podem se encontrar em funcionamento ao momenta da primeira abertura. 

Produziu-se, durante esta fase, uma articula~ao progressiva, lenta e fragmentaria, do SNI 

argentino, com uma dinfunica inovativa de upgrading baseada na extensao das opera~5es intraplanta 

de RT qualitativa e de CNA. Paralelamente, se criaram e desenvolveram -de forma 

problematicamente integrada com o processo protagonizado pelas empresas- as principais institui~Oes 

do complexo local de C&T. 

A rigor, esta fase poderia se concluir em meados de 1974, momenta em que, como foi 

indicado antes (ver pontos 4.2 e 5.2.1.2.2) e perceptive! uma crise generalizada, tanto no plano da 

govemabilidade como no regime social de acumula~ao. Porem, parece mais adequado manter a 

vigencia da fase ate o momenta em que se configura uma dinamica s6cio-tficnica claramente 

diferenciada. Portanto, optou-se por incluir o periodo de crise 1974-1975 dentro da fase 'ate 1976'. 

A dinfunica geral do SNI parece ter se mantido dinamicamente estabilizada desde o inicio do 

ar10s 60 ate os anos 1976-1978, periodo no qual se alteram radicalmente as formas de regula~ao, o 

regime de acumula~o econOrnica, o elenco de atores dinfunicos, etc., produzindo-se uma ruptura nas 

trajet6rias s6cio-tecnica e inovativa. No inicio do ponto 6.2.2. se voltaril. a tratar das implica~Oes 

destas altera~6es e seu significado para esta cronologia. 
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6.2. FenOmenos relacionados com as dinimicas s6cio-tecnicas e inovativas (ate 1976178) 

Atividade dos atores tecnoiOgicos A din<imica econ6mica Politicas Politica cientifica e tecnolOgica 
em Argentina estatais e estrategias de atores 

3.3. Cronologia tentativa da dinimica 4.2. Cronologia: Fases d.a evoluj::io 5.2. Cronologia: Fases da PCr 
inovativa local ~onfunica 5.2.1.1. 1958-1968: /aissezfaire e cri~iio 
3.3.1. 1930-1978: auge daRT e a CNA 4.2.1. 1955 a 1976: substitui9ao de das grandes institui~es 

impofta90es com invest.imento estrangeiro 5.2.1.2. 1969-1976: tecno-nacionalismo, 

direto politicas explicitas 

e tentativas de coordena.<;>ao 

5.2.1.2.1. 1969-1972: planejamento sem 

implemen~iio 

5.2.1.2.2. 1973-1976: regulayiio e incentivos 

antidependentistas 

3.3.5. A1guns asped05 d.a din3mica sOci.o- 4.3. A1guns aspectos d.a dinimica 5.4. 0 constante e o vari:ivel na PC'T 
tecni.ca das empresas produtoras de bens e econOmica relacionados com a diniimica argentina 

~ervifOS S<Jcio-tecnica 5 .4.1. Centralidade do papel do estado 
3.3.5.1. Estilo tecnol6gico de inovayiio: 4.3.1. Fases do desenvolvimento industrial: ( coll5tan"le ): concepyiio, irnplenten~iio e 
extens.lo e crescente predominio de inov~ segunda fase de industria~o por financiamento. Mas sem consenso entre 
mediante ReciclagemTecnol6gica (quali e substitui?o de imp~ com inser9iio de fi-a90es do aparato de estado. Dispersiio em 

quantitativa) e CQpia Niio Autorizada. filiais de ET. sub-unidades em trajet6rias divergentes. 
lnteru;idade em opera96es de technology 4.3.2. Regime social de acumula<;:iio: 5.4.2. Descontinuidadeda PCT argentina: 

blendmg e engenharia inven;a. Processos de aproveitamento da reserva de mercado, relativa continuidade durante a fase ( 1969-

learnmg by doing e by using. Configura.yiio expansiio do mercado intemo (mercado 1974/6). Convergmcia entre PCT e 

progressiva de uma diniunica de learning by ca:tivo), exporla95es agcirias e. demandas de ISL Estabilidade meso e 

learning. Esfor9os intraplant.a sem cresc:entemente, industriais. micropolitica 

diferenci~iio de unidades internas de P&D, 4.3.2.2. Atores dinamicos: transnacionais, 5.4.3. Car.iter periferico da PCT (constante) 

sem contato com institui,.Oes de C& T empresas estatais e P&MEs. Estrategias: mas, com ~ re!ativo maior na agenda 

pUb!icas ou privadas. Racionalidade produ<;iio orientada ao mercado interno. govemament.al. T entativas de coordenayiio 

pragtruitica e de curto prazo daRT. Estilo Cresce:nte especializaoriio produtiva. com politica econOmica (1969-1974/6). 

limitado pela l6gica intema daRT e a CNA: Desenvolvimento de setores intensivos em 5.4.5. Debilidade do esta.do como policy-
niio "novos" prodntos. Compras seletivas de escala e fomecedores especializados. Alguns maker: fracasso de planejamento 

tecnologia incotporada e gestay!o de baseados em ciCncia centralizado. Niio coer?o sobre estrategia 

processos de learning by buying. Em Integra<;iio (incompleta) de rede de tecnol6gica privada (constante ). Niio foi 

particular em setor de fornecedores 

·~-
implementado um Plano Nacional de C&T. 

especializados (m3qui.nas feuament.a, e, 4.3.2.3. Centralidade dos produtivos. L6gica 5.4.6. Comp!exidade e auto-organiza<;iio no 

posterionnente, infonnilica) de oficina. policy making process local (cmtStante): talta. 

3.3.5.2. Upgr-ading das trajet6rias inovativas 4.3.2.5. Regulacionismo: protecionismo; de articulayiio entre unidades. Aha 
(via complexifiaa,:io de RT qualitativa e multiplicapo e acumuJas:ao de regul"'j'Oes: indcpcndencia relativa Fracasso das 

esfor,os isolados de P&D) gerais, setoriais, regionais. Complexidade do instiincias e tentativas de coordena¢o. 
3.3.5.3. Escassa integra<;iio em rechnk>gical aparato regulat6rio. Debilidade politica da Secyt. Decision 

frames aU:m-fronteiras: epis6dica, pontual e 4.3.2.6. Subsidios e ise1190es promocionais: making atomizado em unidades de pesquisa. 
crescentemente seletiva I.enta integra9io de orientados ao aumento de capacidade Tentativas de coordina9iio de esf~os 
redes locais. Desenvolvimento de urn setor produtiva e das expor\a90es. Em escala pUblicos e privados. 
local de fomecedores especializados. nacional e provincial (Tierra do Fuego). 5.4.7. Divenidade organizativae deficit de 

Surgimento de fenOmenos de learning by Pri~iio de hens intermedi:lrios, em setores implementayiio (constante): concepyiio 

interacting intensivos em esca1a ou dominados pelo setorial de institui~Oes, alta inercia unidades 

3.3.5.4. Correl~protecionismo- fomecedor. de C&T, escassa penneabilidade a politicas 

verti~iio de processos-produtos 4.3.2.7. Poderde Wbbying; de ~- Alltonomia universitaria 

substitutivos!RT. Apariyiio de processos feed comparativamente pouoo significativo, Acesso independente a recursos estatais 

back de adequayiio de produtos a demanda centrndo na ooncessio de obra pUblica e ( esta.do fragmentado ). Inexistincia de Hm.bito 

local (nacional e regional) percebida fomecedores do est.ado. legal cornwn. 
4.3.2.8. Quase-renda oligop6lica: monop6lios 5.4.8. Modelo organizacional do cornplexo de 
n3o transit6rios, viabi..lix.ados pela lSI. C&T:policy making incremental (constante). 

Modelo b~co nas institui9<5'es e 

agencias. Poder fragmentado em pequenas 

unidades. Rotinas e discrecionaiidade street 

level. Tentativa fracassada de implCillellta<;iio 

como desenvolvimento institucionai (1973-

1974). Modelo de conflito enegociayiio no 

oonjunto do complexo de C&T e a politica 
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3.4.4. Alguns aspectos da$ institui~es de 4.3.3. 0 tempo no imaginario social 5.5. Aspectos da Per relacionados com a 
C& T relacionados com a dinamica sOcio- 4.3.3.1. Incerteza macroecouOmica. Sucessiio dinimica sOCio..~nica 
tecnica de crise econfunicas em modelo ecouOmico 5.5.l. Grupos sociais relevantes; 

3.4.4.1. Ger~o de capacid.ade local de relativamente estavel (ISI). protagonismo praticamente exclusive d.a 

pesquisa e. problematicamente, de 4.3.3.2. Instabilidade monetiria mode;ada., comunidade cientifica. Refon;ado por 

desenvolvimento ( elernento constante) m'dio prazo nas politicas e estrategias autonomia relativa das instituiyOes de C& T. 
3.4.4.2. Expansio acumulativa linear empresariais, apoios empresariais 5.5.2. Ofertismo (constante): criayio de 

( elernento constante no periodo ). Auto- fragment.ados e pendulares. Inst.abilidade de instituiyi'ies de C&T. Modele linear de 

induy.io da comunidade cientifica. gesti'ies no :Mln.istkio de Economia. inovayao (science push). Diversificayio da 

3.4.4.3. Ofertismo: oferta gen6rica 4.3.4. Tentativas de racionalizayao da politica oferta. Gestayao e generalizayao do Modelo 

( demand.ada por produtores agricolas e econOmica. Resultado incremental . Institucional Ofertista Liner (MlOL). 

empresas est.at.ais: energia, telecomunica..,Oes, 4.3.5.1. Industrializay.io cresceute, 5.5.3. Vinculacionismo 

etc., niio pela industria) complexi:fi~io do tecido industrial, 5.5.3.1. 1955-1975: inicio e exteosiio do 

3.4.4.4. Trajet6ria tecno!Ogica inercial das desenvo!Vimento do setor de fomeoxdores Vinculacionismo. Grandes institui~Oes de 

institui~Oes baseada em desenvolvimento de especializados. P&D (e universidades pUblicas, em menor 

tecnologias duras (rigidez reforyada por 4.3.5.2. Estruturayiio local crescente medida) respons;iveis pela transferO:ncia e a 

autoindu._;;:o) ( cobertura de espayos vazios). Escassa gera"io de demanda (como fun,.ao subsidiaria 

3.4.4.5. Escassa vinculayio entre as integra"ao da produyio industrial a mercados do estado, dentro do mode]o IS!). Na pni;tica, 
institu.i~Oes de C&T e as empresas (coudi"io intemacionais (ainda de filiais de ETs). apenas vend.a de serviyos e assessorias 

estaveJ). Nonnas e controle de qualid.ade. Escassa incorporaylio (relativa) de re9as (fracasso em gerar sinergias) 

Melhor vinculayio (relativa) com empresas importadas em produtos industrials (lirnitada 5.5.3.1.4. Algumas derivayi5es institucionais 

est.atais. por regulayOes de integrayii.o e compra das iniciativas vinculacionistas: cria..,iio de 

3.4.4.6. Vincu~iio inlra-est.at.al nacional). Programas Nacionais. Pol<imicas na 

relativamente forte: entre unid.ades de P&D e comunidade cientifica (basica!aplicada). 

produtivas e entre diferentes unidades de 5.5.4. Trajet6ria dareflexio sobre PCT na 

P&D. Criay.io de unidades de P&D em Argentina 

empresas estatais. 5.5.4.1. 1958-1975: difusio do modelo linear 

3.4.4.7. Especializayio desarticulada. de inovay.lo e sua critica antidependentista 

tematica inicial das grandes unid.ades. Alta 5.5.4.1.1. Concep._;;:o e irnplemenl.a<riio do 

respost.a a condi¢es de origem. modeloMIOL 

3.4.4.&. Organizayio/escassa auto- 5.5.4.1.2. Reflex.io critica alternativa: 

organiza._;;:o das irrterayOes: Complem~o PLACTS 

vertical por iniciativa es:tatal const.ante. 5.5.5. Emula,.ao, cOpia, transferetlcia, 

Interayiles sistemicas escassas. Baixa sinergia adapt.ayio, tradui;io. rranslation, transduy.io: 

das interayOes. transferCncia institucional com mediayio de 

3.4.4.9. Divergencias entretrajet6rias agencias intemacionais do modelo MIOL, e 

institucionais: exito CNEA e INT A, fracasso ern particular, de experiencias bern sucedidas 

INTI. do p6s-guerra (CO?\ICET, INT.<), etc.). 

3.5.4. Alguns aspectos da.'l patentes 
relacionados com a dinimica sOcio-

tecni.ca; aumento de patentes concedidas. 

Tendencia ao aumento d.a participay.io local 

no total. Est.abilizayio durante os 70 

3.6.4. Alguns aspectos do comerrio 
e:rteri.or relaciooados 

com a dinimka s6cio-tecnica: 

exp~Oes industrials escassas e em 

aumento, relativamente diversificadas, com 

maior conteUdo tecno!Ogico, orient.adas 
pro;ress.ivamente a rnercados dinimicos. 

Padri.o de especiaiizayio crescentemente 
diversificado. ExportaQOes correspondentes a 

selol"es intensives em esca1a e fomecedores 

especializados, orientadas fundament.a.bnente 
a mercado regional de igual ou menor 

qualifica¢o tecnol6gica. 

Importas:Oes de bens nio oobertos por oferta 

'""'· 
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6.2.1.2. Din:imicas, trajetOrias e interjogos 

Ao Iongo desta fase, foi se gerando uma trajet6ria s6cio-tknica de crescente complexidade, 

em que, ao mesmo tempo que se incorporavam novas atores tecnol6gicos, eram lentamente tecidos 

os vinculos e interayOes, mliltiplas e variadas de forma e conteUdo. 

- o espa.;o da din:imica inovativa na din:imica de mudan.;a tecnoiOgica: 

A dinfunica de mudan~ tecnol6gica se desenvolveu atraves de quatro vias ( ordenadas segundo seu 

grau de incid&lcia na produylio local): a) importaylio de tecnologias incorporadas (e, em medida 

signi:ficativamente menor, desincorporadas) de produto e de processo; b) operay5es intraplanta de 

Reciclagem Tecnol6gica e C6pia Nao Autorizada; c) aquisiyao de tecnologias incorporadas em 

equipamentos de fabricayao nacional; e, d) em uma proporylio muito menos significativa, atividade 

de P&D formal intraplanta. 

Durante esta fase, as quatro vias nao funcionaram como compartirnentos estanques; 6 possivel 

observar diferentes pianos de interjogo. 0 principal deles e que a importayao de tecnologias 

incorporadas gera a oportunidade de operay5es de RT e CNA. Como umjeed back secundario, o 

upgradingtecnol6gico daRT qualitativa interjoga positivamente com as importay5es, qualificando 

os criterios de aquisiyao de tecnologia no exterior e gerando fen6menos de learning by buying. As 

operay5es de RT e CNA possibilitararn o surgimento de alguns dos equipamentos de produyao local 

(dos produtos que nao erarn resultado de operay5es de licenciamento restritivo). Por outros lado, a 

realiza~iio de opera¢es de RT qualitativa (P&D informal) parece ter dado Iugar a uma diniimica de 

crescente formalizayao das atividades de P&D, levando a diferenciayao de unidades especi:ficas 

intraplanta. E. de notar que, tanto antes como depois da formalizayao, parte das tarefas de P&D em 

algumas firmas (por exemplo, farmaco-quimicas, fannaceuticas, eletrOnicas e metal-mecfullcas) era 

a realizayiio de operay5es de engenharia reversa e CNA. 

Como foi colocado no ponto 2.3.1.1., nesta tese niio se considera 'inovayao' a simples 

importayiio de tecnologia incorporada ou desincorporada. Portanto, no caso argentino, a principal 

via de mudan~ tecnol6gica niio coincide com a principal atividade de gerayiio de inovay5es. Mas, 

sob o fluxo de importay6es, e possivel observar uma quantidade apreciavel de sinais convergentes, 

no sentido de urn processo de intensificayao da dinfunica inovativa: a) as cifras de patentes mostram 
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uma atividade relativamente intensa de invenr.;:iio local (ver ponte 3.5.3.); b) intensificar;iio de 

operay6es de RT qualitativa (retrofitting, engenharia reversa, alterar;Oes em parfunetros de rnilquinas 

e equipamentos, melhorias em produtos e processes, transfonnar;iio de maquinas universals em 

especializadas, etc.) (ver ponto 3.2.; 3.2.1. e 3.3.1.); c) intensificar;iio de operar;Oes de CNA 

(impressiio reforr;ada pelas queixas de paises desenvolvidos sobre violar;Oes ao direito de propriedade 

intelectual) (ver pontes 3.2.2, e 3.2.3.); d) crescimento de urn setor de fornecedores especializados 

(mftquinas-ferramenta) (ver ponte 3.3 .1) e) surgimento de exportar;Oes intensivas em tecnologia ( ver 

ponto 3.6.2.), niio acompanhadas por intensas importac;6es de bens de capital (ver ponte 3.6.3.); f) 

diversificac;a:o cia base industrial local, incluindo o desenvolvimento de urn setor 'intensive em ciencia' 

(ver ponte 3.3.1.); e g) upgradingtecnol6gico das empresas estatais de bens e servir;os e de grandes 

obras pUblicas, com estrategias de desenvolvimento de capacidade tecnol6gica aut6noma ( energia 

hidroeletrica, nuclear, siderurgia, aluminio, aeronautica, armamentos, etc.), (ver pontes 3.4.2.4.2.; 

3.4.2.6.2; 3.4.4.6. e 5.5.4.1.). 

Analisando cada item em separado, pareceria se tratar de fen6menos pouco significativos, 

tanto pelos resultados finais quanta por sua intensidade e sofisticar;ao tecno16gica, quando siio 

medidos com parfunetros internacionais: produtos de baixa qualidade, comparados com os 

equivalentes importados, processes ineficientes comparados com as best practices, baixa 

produtividade, baixa competitividade, etc. Ao menos, assirn costuma aparecer na literatura sabre a 

questao (ao Iongo do capitulo 3, especialmente nos pontes 3.2 e 3.2.4. sao citados alguns exemplos 

disso). E, talvez, numa perspectiva analitica linear, esta avaliac;&o seja correta. 

Porem, tres observa¢es -derivadas da abordagem metodol6gica (sistemica e hist6rica) aqui 

utilizada- tornam particularmente relevante a existencia desses fen6menos: a) os fenOmenos siio 

simultaneos e convergentes; b) parecem alcan.;:ar, direta ou indiretamente, ao conjunto das produr;6es 

locais; e c) nero antes nem depois desta fase e possivel registrar nem a mesma diversidade nem a 

mesma generalidade de fen6menos diretamente relacionaveis com a existencia de uma dinanrica 

inovativa local de certa intensidade3
. 

3Seria interessante compamr a dimensao desta dinantica com outros casos de industrializayao tardia. Estudos 
complementares poderiam fomecer elementos de compara'flio com dirullnicas inovativas de outros paises da regiao. 
Tendo em conta o grau de desenvolvimento dos aparatos industriais, a composi9iio das exporta96es, a integra900 inter
setorial, e alguns poucos estudos de caso disponiveis, parece possivel afinnar, a priori, que Argentina apresentava, no 
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- o SNI como modelo chain-linked: 

Se se considera analogicamente o SNI em seu conjunto como se fosse urn agente produtor Unico, e 

se aplica sabre ele uma perspectiva que responda as rela!(Oes dadas no modelo ideal chain-linked (ver 

ponto 2.3.1.2.), e possivel aprofundar em alguns aspectos caracteristicos da dinfunica de mudanya 

tecnol6gica esboyada no item anterior e inferir algumas trajet6rias inovativas pontuais. 

A cadeia central de inov~o do SNI argentino durante esta fase e explic<ivel pela realizayao 

de operayOes de RT e CNA. Partindo de urn circuito curta, no interior das empresas produtivas, as 

operay6es inovativas se condensam na penllltima instWlcia do modelo: redesenho e produyao. 0 

avanyo desta dinfunica inovativa no context a do mercado semi-aberto local ( definido assim pelas 

regulay6es da politica substitutiva) permite o surgimento de uma dernanda prOxima -e o consequente 

surgimento de uma dinamica s6cio-tecnica baseada em relay6es user-producer- que se reflita, par sua 

vez, na orientayao das operayOes inovativas mediante RT. A partir do desenvolvimento desta 

demanda prOxima comeyam a surgir imagens de mercado potencial, que dao Iugar, par sua vez, a 

novas operayOes de RT orientadas a diferenciar produtos para mercados crescentemente especifi.cos. 

0 circuito basico do SNI (retroayao F) nesta fase se constitui, entao, com tr€s instfulcias: a) 

redesenho e produyao, b) distribuiyiio e mercado e c) mercado potencial. 

Sabre a base deste circuito comeyam a se montar -em algumas das finnas e setores mais 

dinfunicos- outras inst§.ncias do modelo, em urn movimento de crescente complexificar;ao das 

operay6es. Neste contexte incremental, sao geradas inst3ncias de desenho de detalhe e teste (em 

geral, dando Iugar a novas opera.y6es de RT quantitativa e, em menor medida, qualitativo) e de 

invenr;Oes (nonnalmente menores, fruto de novas operac;Qes de RT qualitativa) e/ou desenho 

analitico. 

Par outro lado, este movimento da Iugar a uma trajet6ria que, partindo da informalidade, se 

orienta em niveis de fonnalizar;iio crescente. Urn dos epifen6menos desta formalizayijo e a 

diferenciayao intra-planta de unidades de P&D. E, e ainda, se gera, nesta dinfunica, uma trajet6ria 

particular das unidades -nem sempre concluida- de caniter marcadamente incremental: de urn ponto 

inicial de a) escassa diferenciayio funcional (controle de qualidade de produtos e insumos, controle 

inicio dos 70, a din8mi.ca inovativa mais intensa do continente, com exceg3o dos Estados Unidos e, talvez, do Canada. 
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de tempos operatives), b) acumulam paulatinamente novas funr;Qes mais prOximas a inovayao (teste 

de materiais, desenho de detalhe, engenharia reversa), para depois c) alcanyar maier especi:ficidade 

funcional ( desenho de protOtipos, novas materiais, etc.) 

Este upgrading na dinfunica inovativa das firmas nao implicou a ativayao de relay5es entre 

unidades de pesquisa e unidades produtivas. 0 conhecimento necessaria para as operay5es de 

inovayiio mediante RT -ainda o proveniente do corpus cientifico e tecnol6gico disponivel- era 

aportado, em linhas gerais, pelo prOprio pessoal da planta ( o que, em alguns casas era facilitado pela 

incorporayao ad hoc de pessoal de engenharia). De tal modo, nao foram geradas interay5es mediadas 

(de tipo K-R) nero diretas, de incorporayffo de inveny6es geradas por instituiy6es de C&T (de tipo 

D). Ainda nos casas de aprofundamento da dinfunica inovativa, a internalizal(3.o de operay5es de P&D 

tomou dispensRveis os relacionamentos de tipo K-R. 

E especialmente significative para a dinfunica inovativa geral o surgimento de urn setor de 

ifomecedores especializados'. No minima, em dois sentidos: a) este setor se constituiu, durante esta 

fase, no de maior contribuiyao para a dinfunica inovativa do SNI, devido, por urn lado, a ausencia 

prRtica de urn setor inovador 'baseado em cifulcia' e, por outre, dado o recurso des 'baseados em 

escala' de importar tecnologia; e b) dado que as inovay5es neste setor impulsionaram mudanyas 

tecnol6gicas no setor 'dominado pelo fornecedor', permitiu o surgimento de processes de learning 

by interacting. Este segundo aspecto conduziu, ainda, a urn maior grau de densidade das interay5es 

dentro do SNI. 

As grandes obras de in:fra-estrutura do estado e o prOprio funcionamento do aparato de 

governo no marco de uma politica desenvolvimentista protecionista fomentaram a expansao de 

algumas grandes empresas nacionais especializadas (em particular, as siderilrgicas e de construyao 

civil) e implicou -em parte devido a uma distribuiya.o assimetrica dos subsidies- a decolagern de 

alguns grandes grupos econ6micos. 

Considerado segundo o modele chain-linked, o mercado externo desempenhou :funy6es 

significativas na conforma.yao da dinamica s6cio-t6cnica local. No plano da pesquisa, a existE!ncia de 

uma oferta de fornecedores extemos de tecnologia (fundarnentalmente de tecnologia incorporada e, 

em menor medida, desincorporada), implica urn relacionarnento indireto, mediado, e muito distante 

dos centres de P&D estrangeiros, jR que, na pnitica, tal relayao e viabilizada exclusivamente pelos 
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conhecimentos incorporados em produtos e processes pelo fornecedor estrangeiro. No plano do 

mercado efetivo, a mecfulica substitutiva leva a uma tendencia a seguir a trajet6ria tecnol6gica dos 

produtos importados (ou import<iveis), induzindo operay5es de CNA. Deste modo, estes produtos 

funcionam como urn indicador de demanda do mercado local. No plano do mercado potencial, o 

surgimento de novas produtos no mercado internacional (em especial, de produtos bern sucedidos 

nos mercados dos paises centrais) passa a funcionar como urn indicador de futuras tendencias da 

demanda local, induzindo novas operay5es de CNA e RT. 

Esta dinfunica de relay5es do modele chain-linked local com tecnologia de produto exo

gerada, finalmente, parece ter tendido a inibir a efetivayao de instincias de invenyao e desenho 

analitico: ao contar com a possibilidade de realizar operay5es de CNA, os produtores percebem a 

existSncia de oportunidades de obtenyao de lucros potenciais com menores custos ( ao poupar 

esforyos de desenho e teste) e men ores riscos ( ao diminuir o grau de incerteza pela aceitac;:ao ou o 

":funcionamento"4 dos produtos). 

A CNA, enquanto estilo tecnol6gico de inovayao, parece ter suposto uma conformayao 

particular do SNI, caracterizada por circuitos curtos, tanto no plano sistemico das interayOes inter

institucionais, como no plano geognifico da colocay!o dos produtos. Dada esta forma de abordar o 

mercado potencial, era 16gico que, na pnitica, os produtores se restringissem em considerar as 

possibilidades do mercado nacional ou, no melber dos casas, mercados regionais de perfil similar ao 

local. Este crit6rio se retroalimentava, em urn novo looping, com as regulay5es substitutivas no 

mercado interne e as interpelay5es, acerca do 'born' e o 'possivel', que elas implicavam. 

- a area de empresas estatais como modelo chain-linked: 

Parece possivel diferenciar na esfera pUblica, durante esta fase, uma modelizayiio chain-linked 

alternativa, mais prOxima a estilizay3.o ideal de Kline e Rosenberg. No caso de algumas grandes 

empresas estatais de hens e serviyos ( siderurgia, petr6leo, energia, telecomunicay5es) e 

empreendimentos estatais de envergadura ( energia nuclear, represas hidroeletricas), onde o estado 

produtor aparece como urn ator tecnol6gico dinfunico, 6 possivel registrar uma dinfunica inovativa 

"No sentido de 'funcionamento socialmente construido dos artefatos' de W. Bijker (1995). Ver ponto 2.3.3.3. 
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diferenciada da anterior. Nestas empresas e possivel encontrar tanto instftncias de redesenho, 

produs:ao, distribuiyao e mercado, e mercado potencial -correspondentes ao circuito curta de 

retroalimentayao-, como desenho de detallie e teste e, ainda, no caso da energia nuclear, por exemplo, 

instancias de invenyao e desenho analitico. No marco dessa dinfu:nica, algumas empresas criaram 

unidades de P&D intraplanta. Em poucos casas, em particular, em cumprimento de estrategias de 

desenvolvimento previamente concebidas, as empresas recorreram a assessoria de instituiy6es de 

P&D pUblicas (CNEA, Universidade de Buenos Aires, etc.), ativando-se assim circuitos longos de 

interayao (de tipo KR e D), ainda que limitados em tempo e nivel das interay6es. 

De todo modo, o alcance de tal dinimica ficou restrito a tentativas pontuais, limitando-se a 
esfera de grandes unidades produtivas estatais centralizadas. 0 carcher autocentrado de muitas destas 

tentativas e a desintegray3.o das diferentes unidades produtivas dentro de urn aparato estatal 

fragmentado resultararn des:funcionais para o surgimento de efeitos multiplicadores. De fato, as 

empresas estatais Ilia tenderam a integrar seus esforyos de P&D. A possibilidade de orientar o poder 

de compra das empresas para gerar dinamica inovativa local parece ter sido subutilizado. 

Ao nao gerar acumulay5es sin&gicas, nao chegararn a afetar a dinfu:nica de conjunto do SNI. 

Tampouco chegararn a gerar tentativas de emulayao por parte do setor privado (de uma forma similar 

ao efeito gerado pelas filiais de transnacionais). Longe de se constituir em uma dinfu:nica auto

sustentada e auto-organizada, de crescentes sinergias, nem sequer chegou a englobar o conjunto das 

empresas pllblicas. As tentativas, fruto de grandes esforyos de carater organizado, forarn restritas a 

cada uma das unidades produtivas ou, no melhor dos casas, a pontuais relas:Oes bilaterais entre uma 

unidade produtiva e uma unidade de P&D, ou entre wn empreendimento pUblico e urn fornecedor 

privado. A prOpria intenyao deter autonomia no setor produtivo de cada empresa estatal -derivada 

das l6gicas nacionalista ou anti-dependentista- parece ter levado a uma dinfunica de auto

abastecimento mediante a cria.yao in house de unidades de P&D. 

Em definitive, ambos movimentos de upgrading -de firmas e setores mais dinarnicos e de 

empresas pUblicas- chegararn a urn estado eqiiilina.l, respondendo a suas necessidades de 

conhecimentos cientificos e tecnol6gicos sem ativar circuitos longos (para nenhuma de suas inst§.n.cias 

inovativas) com as institui~es locais de P&D, nem, menos ainda, de cooperayao inter-firmas. Assim, 

a possibilidade de gerar interayOes de tipo I e S (apoio a pesquisa em il.reas cientificas relacionadas 
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com os produtos em estudo) nao chegou a ser considerada na agenda de investimentos das firmas, 

ficando relegada exclusivamente a alguns pianos estatais. 

Mas, nem ain~a no caso das empresas estatais com iniciativas autonomistas, a dinfunica 

inovativa do SNI argentino tendeu a incluir a participaf[o ativa do complexo local de C&T. De fato, 

durante o periodo 1960-1976 parece ter se originado e consolidado uma das caracteristicas 

permanentes da dinfunica s6cio-t6cnica argentina: a falta de integrayao na dinamica inovativa de 

instituir;Oes de P&D preparadas (ao menos aparentemente) para isso. 

- regulacionismo e estilo tecnolOgico de inova(:io: 

0 aparato regulat6rio protecionista promoveu o desenvolvimento da dinfunica de mudanya 

tecnol6gica anteriormente descrita, tanto em seu aspecto progressive, vinculado a gerar;ao de urn 

parque industrial orientado a modernizaya:o produtiva; como em seu aspecto distributive, mediante 

a ampliar;Ro e consolidar;Ro de uma mercado local de bens e serviyos (ambos objetivos vinculados 

estreitamente com a configur~o ideol6gica desenvolvimentista-nacionalista vigente durante a fase). 

Dadas as condiy5es de reserva de mercado, estimulo ao mercado interne, restriyao de importar;5es 

e substituiyao de importay5es industriais, tal dinarnica de mudanya tecnol6gica gerou oportunidades 

para operay5es de RT e CNA A prOpria complexidade do aparato regulat6rio parece ter funcionado 

como urn mecanisme de inibiyao das importay5es. 

Ao mesmo tempo que se geravam novas oportunidades de mercado se restringiam as 

importay6es de produtos acabados, dando Iugar ao "engenho local" para satisfazer essa demanda 

crescente. Por outre lado, o aparato regulat6rio tendia a compensar a "ineficiSncia" das soluy5es 

produtivas geradas mediante RT. Ainda que, na realidade, e problemcitico utilizar a noyao de 

eficiencia em termos absolutes neste contexte: dentro da racionalidade do modo de acumulaya.o 

vigente durante a fase, esse tipo de soluy5es eram concebidas -e por isso adotadas- como as mais 

adequadas, ou, em outros tennos, as de maier eficiencia relativa. Assim, o regime social de 

acumula¢o inteijoga positivamente, durante esta fase, como estilo tecnol6gico de inovayao (baseado 

em operayoes de RT e CNA). 

- especializa~o produtiva, instabilidade e estilo tecnol6gico de inova(:io: 
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A dinamica de crescente especializayiio produtiva, comportamento 16gico em urn parque industrial 

e uma economia lSI em expansio, e urn novo elemento a favor da consolidayiio do estilo tecnol6gico. 

A crescente diversific~iio das produy6es implicou o surgimento de novas oportunidades de RT 

qualitativa, em particular porque algumas dessas novas produ«;6es se originaram em desprendimentos 

de linhas produtivas anteriores. Parece ter se gerado assim uma causat;;§.o reciproca entre R T e 

especializayao. 

Frente a percepyiio de instabilidade macro-econOmica existente -e a escassez de capital de 

risco no setor das P&:MEs, setor em crescimento durante a fase-, tal estilo tecnol6gico devia parecer 

mais adequado aos horizontes de investimento, e mais racional para a obtenyiio de lucros a curto 

prazo e de viabilidade (criayiio, expansao ou sobrevivencia) das empresas. 

- investimento estrangeiro direto e estilo tecnolOgico de inova~;io: 

As condiy6es geradas pelo sistema regulat6rio de reserva de rnercado da segunda lSI -que 

impulsionaram a radicayao de filiais de transnacionais- tenderam a favorecer o surgimento de urna 

trajet6ria s6cio-t6cnica por urn lado convergente e por outre relativamente diferenciada da dos paises 

desenvolvidos. A inseryao de filiais de transnacionais como novo ator dinamico na economia local 

incidiu em diferentes forrnas sobre a dinamica s6cio-t6cnica: a) sua prOpria existencia significou a 

existfulcia de novos agentes produtivos, corn seus skills, tecnologias e crit6rios de qualidade, b) sua 

influencia .impulsionou a gerayao de uma rede de fomecedores integrados em technological frames 

liderados por essas transnacionais; e c) sua presenya no mercado local gerou comportamentos 

tendentes a emu1ar algumas das best practices introduzidas por elas. Mas, ao mesmo tempo, a reserva 

de mercado -criada para viabilizar essa inseryao- tomou racional urn comportamento tecnol6gico 

diferenciado das best practices intemacionais, em termos de escala, qualidade e ritrno de mudant;;a 

tecnol6gica. Como se colocou no ponte 3.2.4., esta "defasagem" explica por que -ainda nas filiais

a incidencia das operay6es de R T e importante durante esta fase. 

- regulacionismo, reciclagem tecnol6gica e learning by buying: 

0 aparato regulat6rio, os subsidies a produy3.o e, depois, as exportayQes (frente a urgencia de 

compensar a balan~a de pagamentos) beneficianun uma intensifica~ao das importa~oes de tecnologia, 
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gerando urn processo de learning by buying, que tambem caracteriza ao estilo tecnol6gico vigente 

durante a fase. A prOpria dinamica de RT e CNA cooperou para urn processe de rapida qualificac;ao 

des cornpraderes lecais, ao ter viabilizade, par urn lado, processes de learning by using do acerve 

tecnel6gico impertade acurnulado anteriermente, e, par outre lade, ae gerar upgradings tecne

produtivos, de crescente sofistie3.9iio, aos quais o prOprio mecanisme de RT nao podia responder corn 

eficiencia. 

A intera¥3.o entre learning by buying e RT nao necessariamente e negativa para o segundo: 

algumas das aquisic;Oes seletivas deram lugar a novas operac;Oes de RT, de technology blending. 

- regulacionismo e estabiliza~io do SNJ 

0 extenso aparato regulat6rio, desenvolvido durante a segunda fase de substituic;ao de irnportac;Oes, 

atingia o conjunto das atividades predutivas, de modo tal que se estendia pervasivamente, 

condicionando de forma inevitilvel a racionalidade dos atores tecnol6gicos. A16n de sua situa~o na 

estrutura produtiva ou de se encontrar subrnetidos a aspectos diferenciados do aparato regulat6rio, 

corn o tempo todos os agentes produtivos eram objeto de seus efeitos ( direta e indiretamente, atraves 

de seus fomecedores de insumos, rnaterias primas, de seus clientes, do sistema financeiro, etc.). 

Ern virtude desta condi.yao de pervasividade das regulac;Oes lSI, as racionalidades dos 

diferentes atores tecnol6gicos tenderarn a se hornogeneizar . Ainda no caso de diferentes trajet6rias 

tecno-produtivas, e possivel detectar certo isomorfisrno nos cornportarnentos: estas diferentes 

trajet6rias tenderam, ao menos quanta ao estilo tecnol6gico de inova~o, a urna condic;ao de 

equi:finalidade. Ao longo do periodo substitutive, gerou-se assim urn processo de mecanizac;a.o 

progressiva das interac;Oes, que se apresentava ern meados dos '70 como urna confonna~o 

estabilizada do SNI argentino. 

- estabilidade, upgrading e ciclo limite: 

N a conforrnac;ao estabilizada do SNI, durante a fase, e possivel distinguir algumas caracteristicas 

diferenciadoras: embora, por urn lado, se apresenta como uma trajet6ria progressiva, como uma 

dinfunica de upgrading, tarnbern correspondia a urn desenvolvimento de baixa intensidade e coesao 

lirnitada. A medida que se mecanizava, o SNI argentino foi adquirindo urn ritmo particular, de avanc;o 
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Iento e compassado, sem aceleray5es nem saltos significativos. A dinfuni.ca inovativa parece urn 

atrator de ciclo limite5
, em urna frequencia que oscilava entre aRT qualitativa e a CNA, como tete, 

e o debugging, como piso. As tentativas de maier import§.ncia aparecem como picas excepcionais 

(que, alias, tomam-se rapidarn.ente descontinuas). Neste movimento de homogeneizayao, nao tendem 

a aparecer inovay5es radicais nem setores intensives em ciencia, mas tampouco sao usuais as 

aquisiy5es de plantas turn key. 

Tratava-se, entao, de uma estabilidade dinfunica e complexa, com serias limitay5es para 

quebrar seu movimento inercial, mas na:o, como se costuma mostrar nas referencias ao periodo 

substitutive, de uma situay3.o passiva e estagnada. Talvez fosse esta dinfunica particular, lenta e sem 

sobressaltos, urn dos fatores que fez com que o upgrading do SNI, durante a fase, passasse 

praticamente desapercebido para a maioria dos observadores. 

- monopcilios nio transitcirios, importa~io de tecnologia e ciclo limite: 

Durante o periodo da segunda substitui<;:iio de importay5es foram gerados e consolidados monop6lios 

e oligop6lios nao transit6rios na economia argentina, em virtude da forma de implementayiio das 

estrategia ISI. Tais situay5es monop6Iicas ocorreram fundamentalmente grayas as condiy5es de 

privih!gio geradas pelo aparato regulat6rio e a concessao de incentives econ6micos diretos e indiretos 

(Nochteff, 1994 a e b). 

Tal situayiio, alias, caracterizou precisamente a m&ona dos setores econ6micos maJ.s 

din3.micos durante o periodo (autom6veis, quimica, indUstria farmaceutica)6
. Apenas algumas firmas 

apresentavam, durante a fase, urn comportamento empresarial prOximo ao paradigma 

schurnpeteriano, de gerar;.ao de monop61ios transit6rios mediante inovay5es. 

Sum atrator de ciclo limite e urn tipo de atrator que indica urn comportamento peri6dico (Sametband, 
1994:57). Diferenciam-se duas classes basicas de ciclo limite: est:aveis e dinfunicos. Nos estaveis, os pontos das 

t:rajet6rias pr6ximas sevoltam no atrator. Nos dinamicos, com ciclos limite instliveis, os pontos de trajet6rias pr6ximas 

se afastam dessa curva, que age como urn repulsor. A apli~iio do conceito neste ponto intenta explicitar a existfulcia 

de uma especie de varia9fio de a96es possiveis em urn momenta dado da dinfunica inovativa de urn SNI. Tal es¢cie, 

embora seja diversa e variavel, nao e aleat6ria, mas se encontra determinada por uma causalidade complexa Vista 
como urn atrator de ciclo limite, a dirulmica inovativa do SNI "atrai" ou "repele" trajet6rias inovativas alternativas. 

6
Com a~ de setores roonopolizados pelo estado e alguns roenos concentrados, com maior participa98-o 

de finnas midias (texteis, maquinas ferramenta, etc). 
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Dado o regime social de acumulayao vigente, durante a fase do SNI anterior a 1976 nao 

existia necessidade de realizar esforyos inovativos para a obtenyao de Iueras extraordinirios. Esta 

racionalidade, par outre lado, nao se lirnitava as filiais de transnacionais, mas se extendia tambem a 

urn certo nfunero de firmas de capital nacional, que tambem gozavam de uma situayao monop6lica. 

Mecanismos tais como a importayao de tecnologias ou a transferencia intramuros das matrizes eram 

recursos suficientes para manter o nivel de produtividade adequado a situayao de reserva de mercado. 

A situayao de monop6lios niio transit6rios se constitui, deste modo, em urn dos argumentos 

que explica o "teto" do ciclo limite do SNl Especialmente nos setores mais beneficiados pelo regime 

social de acumulRyao, nos mais di.nfunicos numa perspectiva econ6mica, nos que se dispunha de mais 

capital de risco, a trajet6ria tecnol6gica das firmas era urn fator secundcirio -ou nao significative- para 

a obtenyao de Iueras. Algumas operay5es de RT quantitativa (debugging, prolongayao da vida Uti! 

de algumas mAquinas) eram suficientes; e, no pi or dos casas, algumas atividades de technology 

blending e downsizing permitiam realizar as operay5es necessarias para adequar a escalade planta 

ao mercado reduzido local. Nesta situ~ao, evidentemente, nao tinha por que surgir qualquer 

tend&cia a ter contato com as institui\X)es do complexo local de C&T, nem, muito menos, a realizar 

investimentos de risco em inovay5es radicais. 

- politica de C&T e trajetOria s6cio-tecnica das firmas 

Dadas estas condiyOes, e l6gico que a PCT carecesse de incid&lcia sabre a trajet6ria tecnol6gica das 

finnas. :E que, na realidade, as medidas de C&T -mesmo aquelas mais intervencionistas, estreitamente 

relacionadas com a visao anti-dependentista- circulavam por caminhos diferentes da 16gica do regime 

social de acumulayao. As travas impostas pelo protecionismo tecno-nacionalista niio constituiam 

barreiras para a obtenyao de lucros no mercado interno por parte das :firmas que detinharn posiy5es 

mono ou oligop6licas. E rnais: tais travas eram, simplesmente, uma das formas que adotava a reserva 

de mercado, e, portanto, resultavarn beneficas ou in6cuas. 

Talvez no plano das P&:rvtEs esta politica tenha alcanyado certa incidencia sabre os criterios 

de seleyao de tecnologias, ao determinar certas vantagens (em pre~o dos equipamentos, custos de 

manutenyao, etc) a favor do fomecedor local. 

Mas, no plano das institui~5es pUblicas de C&T, a PCT foi impotente para gerar uma 
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converg&lcia entre as unidades de P&D e as empresas. As trajet6rias de mudanya tecnol6gica das 

empresas locais -e, em particular, a possibilidade de realizar otimizay5es incrementais mediante 

operayOes de RT e de introduzir inovayOes no mercado interne mediante operayOes de CNA

tornaram irracional a interaya:o com essas unidades. 

Dai a trajet6ria de acurnulayao inercial das institu:iy6es: na:o existia nenhurn elemento no 

modele institucional ofertista linear que irnplicara alguma convergencia corn tal trajet6ria s6cio

tecnica. As institui9()es de P&D se encontravam alinhadas em dinfimicas s6cio-tecnicas paralelas, sem 

pontes de cantata com as das finnas. Ainda nos aspectos mais diretamente relacionados corn a 

atividade inovativa local, a oferta institucional era inadequada, na.o par urn problema de qualidade de 

conhecimentos ou capacidade tecnol6gica (que, em alguns casas, era superior ao nivel de 

complexidade dos processes e produtos da industria local), mas pela compatibilidade com a 

racionalidade -e as estrategias dela derivadas- dos produtores. 

0 fracasso das tentativas vinculacionistas nao fez mais que expressar esta falta de 

converg&tcia entre trajet6rias s6cio-tecrucas paralelas: as instituiy5es geravam urn estoque disponivel 

e imaginavam quais poderiam ser as tecnologias demandciveis, as firmas respondiam a uma dinfunica 

de curta prazo e alto pragrnatismo, com urn elevado conteUdo in house. Mas, a diferenc;:a de algumas 

criticas usuais, nao parece correto responsabilizar as instituiy5es pllblicas por tal fracasso. As 

explicac;:5es de falhas de gestae ou falta de qualidade dos produtos ou serviyos ofertados pelas 

instituiy5es niio parecem adequadas, na perspectiva aqui adotada, porque: a) as :firmas tampouco 

tinham gest5es "6tirnas"; b) a adequac;:ao inter-institucional se constr6i na medida em que avanyam 

as interay5es, nao e uma condiyao inicial; c) o pessoal das instituiy5es possuia uma fonnayao 

equivalente ou superior a do pessoal de engenharia das firrnas; e d) as interay5es organizadas, 

ativadas durante a fase, na:o se sustentaram no tempo -o que implica que nao eram sustentaveis na 

dinfunica s6cio-tecnica vigente. Na.o parece se tratar, entao, de urn problema das caracteristicas da 

oferta. Mas isto nao significa que as explicay5es "pela via da demanda" sejam su:ficientes. A prOpria 

falta de demanda e apenas urn "sintorn.a" de urn fendmeno muito mais complexo7
: a din3.mica s6cio-

7
E mais, seria necess:irio colocar em tela de juizo o alcance da 'falta de demanda' por tecnologia localmente 

produzida. De acordo com as cifras de aquisiyllo de mliquinas ferramenta, por exemplo, existe uma demanda local -e 
estavel~, explicivel por condi~tfies particulares da trajet6ria s6cio-tecnica dos compradores locais. 
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t6cnica do SNI argentino; o particular na:o explica o geral. 

- n3o convergencia e niio coevolu-;iio 

A falta de urn processo de converg&lcia de PCT com a racionalidade do regime social de acumula98.0, 

e, em particular, da produyao dos institutes de P&D pllblicos com trajet6ria inovativa das empresas, 

gerou urn fen6meno derivado: na fase de conforma91io do SNI argentino nao e possivel registrar a 

conforrn.a.yao de urn processo de coevoluy8.o8 entre unidades de pesquisa e unidades produtivas. Isto 

signi:fica que, na pnitica, tais institutes nao formaram urn environment para a inovayao nas firm.as. 0 

SNI argentino nao se comporta como o de urn pais desenvolvido ( ao menos, nao como sao descritos 

nas estilizay5es neoschumpeterianas). 

Ao analisar os poucos casas em que e possivel registrar algum nivel de convergencia, aparece 

claramente urn impulse constante de uma unidade estatal. Estes fenOmenos organizados nao se 

prolongaram no tempo, n[o parecem ter gerado maiores sinergias e, fundamentalmente, n[o deram 

Iugar a processes de coevolu98.09
. 

Somente durante urn periodo de urn ana e meio -entre 1973 e meados de 1974- e possivel 

registrar urn certo grau de convergSncia entre politica econOmica, PCT, estrat6gias industriais (de 

alguns setores) e estilo tecnol6gico local. A alian9a, no plano politico-ideol6gico, de 

desenvolvimentistas nacionalistas com membros do PLACTS pennitiu o surgimento de uma 

possibilidade de convergencia de trajet6rias institucionais atraves da interven98.o ativa do estado. 

Co~ a se implementar medidas para apoiar as P&MEs, desenvolver exportay5es industriais, 

fomentar a atividade de setores intensives em tecnologia, reorientar as atividades de P&D em 

instituir;Oes pllblicas, reorientar as empresas pllblicas, usar o poder de compra do estado com fins de 

desenvolvimento industrial, etc. Dada a brevidade do periodo de vig€ncia desta converg&tcia, e 

impr6prio especular sobre €xito ou fracasso de sua incidencia na dinfunica inovativa local. 

8
0 concerto 'coevolu~o' e o resultado de uma visao sistemica da no~tao de evohtQ;lio. Ao combinar processos 

de auto-org:miza98o e de evolu~tao mediante interay<lo e dependencia mUtua deslocam-se os conceitos tradicionais da 

evolrn;3o linear. A evol~ se apresenta entao como um processo complexo, que obedece a uma causalidade nao linear. 

9 
A Unica ~, oeste sentido, e o caso da intera~o da CNEA com os fornecedores de Atucha I e II. Ainda 

neste caso, a maior parte do gasto, a capacidade tecnol6gica e a energia posta emjogo veio do ator estatal. 
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- estilo tecnoiOgico de inova~ao, padrOes exo-gerados, defasagem e atraso tecnoiOgico: 

Na racionalidade do ensemble s6cio-t6cnico local, 6 16gico que niio apareyarn padr6es de 

desenvolvimento tecnol6gico local endo-gerados: a possibilidade de realizar opera~t6es de RT e CNA, 

"traduzindo" ao contexte local desenvolvimentos conformados par ensembles s6cio-t6cnicos 

estrangeiros parecem explicar, ao menos parcialmente, a nao gerayiio local de padr5es tecnol6gicos 

alternatives. 

Por6m, isto niio implica necessariamente, ao menos durante esta fase, que o ritmo de mudanya 

t6cnica ou, ainda, os mementos de enclousure de uma tecnologia detenninada, coincidam com os do 

ensemble origimirio. Em outros termos, embora os padr6es tecnol6gicos locais fossem de origem 

estrangeiro, a trajet6ria s6cio-t6cnica local se encontrava problematicamente alinhada e se 

desenvolvia de forma defasada ante a evolw;ao das trajet6rias internacionais. 

Niio se trata, par outro lado, de urn simples "atraso" de urn sistema produtivo periferico em 

rela.yao a urn central em uma 1inha de tempo comum. Embora este aspecto niio possa ser deixado de 

lado, a dinfunica desse "atraso" parece muito mais complexa. Em principia, tal"atraso" niio 6 causa, 

mas efeito da dinfunica s6cio-ttknica local. 0 "atraso" se constr6i na medida em que 6 adotado urn 

padriio de emulayiio e substituiyiio de importay5es, que toma como referencia linear a evoluyiio de 

urn ensemble s6cio-t6cnico correspondente a urn pais desenvolvido. Neste sentido, o "atraso" pode 

ser explicado como urn efeito de transduyiio (ver ponte 5.5.5.). 

Mas, alent disso, a n8o coincidGncia como ensemble orig:inario pode corresponder, em alguns 

casas, a autra via de explica~tiia. A dina.mica inavativa caracterizada par urn estilo tecnol6gico de 

inovayiio baseado em operay6es de RT sup6e a possibilidade de reabertura de tecnologias que 

passaram par processes de lock in em outros ensembles s6cio-t6cnicos. Ista 6 realizado 

fundamentalmente atrav6s de dais mecanismas: a) ao continuar operando com m;iquinaas e 

equipamentos usados, e/ou considerados obsoletes em seus ensembles s6cio-t6cnicos de origem, 

mediante manuteny!o e reconstruyiio al6m do ciclo de vida Util. do desenho original, e b) ao combinar 

nas linhas produtivas miquinas "obsoletas" e novas equipamentas, mediante operay5es de technology 

blending ou retrofitting. Como esta d.i.nfunica inovativa tende a reverter processes de clausura e 

estabilizayio, estendendo o ciclo de vida dos produtos e processes, urn observador (sujeito 

ideol6gico) situad.o no ensemble origina.rio perceberA este defasagem como urn "atraso 11 relative dos 
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desenvolvimentos locais10
. 

- constitui~iio ideolOgica, dinimica de mudan~a tecnoiOgica e estilo tecnolOgico: 

Da perspectiva da constituiyao ideol6gica dos atores tecno16gicos, parece possivel fazer algumas 

observay6es, significativas para a compreensao da dinfunica s6cio-t6cnica e, em particular, do ciclo 

limite do SNI durante esta fase. Diferentes elementos da politica econOmica respondiam ao comum 

denominador do 'nacionalismo': a instaurayiio prolongada (e relativamente est8.vel, apesar da 

instabilidade politica do pSndulo civico-militar) do modele de industrializay3.o por substituiyiio de 

importay5es, o espirito de algumas regulay6es em particular ( compra nacional, cr6dito diferencial 

para empresas de capital nacional, etc), a instaurayiio de politicas para o mercado interne (al6m do 

grau de distribuiyao do ingresso das mesmas, segundo os diferentes govemos). Tanto militares como 

civis, intelectuais de esquerda ou posiy5es de direita, partidiuios da estabilidade democnitica quanta 

de regimes autoritarios ou revolucionarios pareciam coincidir no desejo de urn desenvolvimento 

industrial nipido, tendente a aumentar o grau de autonomia nacional. 

0 desa:fio da modemizayAo social pela via da mudanya tecnol6gica -em escala nacional (nao 

em escala regional)- est:a presente tanto nas diferentes politicas desenvolvimentistas oficiais como no 

pensamento anti-dependentista da oposiyiio. A relativa estabilidade dos processes de mudanya 

tecnol6gica nos paises desenvolvidos (em comparaylio com a acelerayao registrada a partir dos 80) 

tomava possivel a realiz.a):ao do objetivo de reduyao do gap tecnol6gico ( dentro de uma concepyao 

linear do desenvolvimento) (ver pontos 5.5.2. e 5.5.4.1.1.). 

Para a consecuyao dos objetivos de desenvolvimento econ6mico e modernizayao social, 

tendeu a se recorrer simultaneamente -ainda que com diferentes intensidades- a duas vias que, no 

contexte ideol6gico particular da fase, se apresentavam como antiteticas e mutuamente excludentes: 

importa¢<> de tecnologia e fomento do desenvolvimento local de tecnologias via institutes pUblicos 

1 ~o pode ser colocado em termos ainda mais radicais: o atraso tecno16gico nao ex:iste. E resultado de uma 
opef3900 ideol6gica de sujeitos situados em diferentes ensembles s6cio-tecnicos. Nao necessariamente tais sujeitos 
precisam estar situados nos ensembles origiruirios. Sujeitos situados no ensemble local podem ser interpelados pelas 
mudan9as registradas nos ensembles origi.ruirios e construir "uma" temporalidade comparativa, onde na realidade ex:iste 
apenas "outra" temporalidade, "outra" trajet6ria. A d.infunica emuladora da lSI tende a reforr;ar, ainda, as perce{l90es 

desta subjetividade: a "outra" trajet6ria corresponde a int~o de convergir com a trajet6ria originaria. 
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de P&D. Al6m de algumas pontoais tentativas de compatibilizayaou, nao e possivel registrar a 

explicitayao de uma estratf:gia de complementay[o entre ambas vias de mudanya tecnol6gica. 

E possivel prop or uma explicayao hipot6tica de tal "paralelismo". 0 mesmo parece ter se 

justi:ficado por duas percepy6es de caritter claramente ideol6gico: uma., vinculada com a noyao de 

tempo, e a necessidade de acelerar as mudanyas, e a consequente percepyao de que a importayao de 

tecnologia ( e de produtores modemos, como as :filiais de transnacionais) era urn meio adequado para 

isso
12

; outra, vinculada com a noyao de espayo, e a de necessidade de uma afirmayao territorial

nacional pela via da autonomia produtiva mediante a gerayao de projetos tecnol6gicos nacionais de 

caniter estrat6gico (cujo caso paradigm<itico eo nuclear). A urgencia, pon6m, nao parecia compativel 

com os longos prazos da gera.yao de tecnologia aut6ctone. 

Assim, o 'des~avel' nao era considerado 'possivel', eo paralelismo parece ter se apresentado 

como uma soluyao de compromisso -de natureza incremental- para os desafios de ambas percepy6es, 

antes que como uma estrategia complexa e retroalimentada. 

Por outro lad.o, e necessaria ter em conta a :fragmentac;ao do tecido politico local. Por trits da 

aparente convergencia sabre o objetivo de afirmayao nacional, existia uma enorme diversidade de 

opini6es, pro:fundas diverg&lcias e, fundamentalmente, instfutcias nulas de geraya.o de consenso e 

cfuilogo politico. Longe de urn cenario de convergencia ideol6gica e estratf:gica, o ponte em comum 

funcionava como pivot de reprova.y6es cruzadas e acusay6es de traiyao aos projetos explicitados. N8.o 

e casual que, neste clima, as politicas nao tenham tido consistencia. No plano da PCT, tal 

inconsistencia induz a percepyao de 'fracassomania', de A. Hirschman e E. Adler (1987). 

No plano da atividade tecnol6gica concreta, o tecno-nacionalismo verbalizado no discurso 

politico se restringiu a iniciativas pontuais, em sua maioria viculadas a objetivos geoestrat6gicos. 

Apenas OS projetos tecnol6gicos de Iongo prazo vinculados as foryas armadas (CNEA/marina; 

fabricay6es militares/exf:rcito; fabrica nacional de avi5es/aeronitutica) se mantiveram est<iveis (e em 

11Cujo melhor exemplo e a coloca~o de J. Sabato de necessida.de de definiy§.o de um 'regime de tecnologia' 
adequado ao caso argentino (ver ponto 5.5.4.1.2.). 

12E: de notar que esta ideia se complementava. com a per~ de esgotamento da primeira. fase da lSI, e a 

necessidade de reativar o capitalismo local com novos atores dinamicos e fluxos de investimentos estrangeiros diretos 

(para solucionar os problemas "de caixa" do estado) (ver pontos 4.2.1.1. e 4.2.1.2). 
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expansao) ao Iongo do periodo. 

A prodw;:ao industrial para o mercado ficou submetida it racionalidade da urgencia. A 

instabilidade aumentou a incerteza, encurtou os prazos, e construiu a 11
Sens~iio de inviabilidade 11 de 

estrategias tecnol6gicas ambiciosas ou de Iongo alcance. Junto a esta funcionava, contniria e 

complementarmente, a 11
sensa~ao de viabilidade da oportunidade de neg6cios" eo curta prazo da 

reserva de mercado. A inovar;:ao podia se apresentar como uma possibilidade entre outras de 

realiza~ao de Iueras, mas uma estrategia consistente intensiva em inova~Oes ( e, em particular, 

intensiva em ciSncia) nao formava parte da agenda de, praticamente, nenhurna empresa local13
. 

- aumento de exporta~Oes industriais-transdu~io·auto-organiza~io: 

0 aumento das exporta.c5es industriais -orientadas a mercados regionais- parece guardar uma 

estreita carrel~ como aprofundamento do estilo tecnol6gico baseado em RT e CNA. Tal aumento 

pode ser interpretado como uma consequSncia positiva de adequa~ao ao contexte sistSmico 

subdesenvolvido, como urn efeito nio buscado da transdu~ao de tecnologias (produtos e processes) 

ao ensemble s6cio·tecnico local. 0 fen6meno se desdobra em dos movimentos causais: a) as 

exporta~Oes aumentam devido a adequa~ao dos produtos -via RT e CNA- a os mercados regionais; 

e b) esses mercados sao incorporados -no modele chain-linked das firmas- a instfutcia de mercados 

potenciais, gerando novas inov~Oes via RT e CNA. 

E. de notar que a transdu~ nao implicou uma adequayRo a 'a letra' dos pianos das estrategias 

lSI, mas ao contexte concreto das firmas em que o fenOmeno tinha Iugar. Tendo em conta que a 

maior parte das exportayOes industriais era realizada, durante esta fase, pelos setores que destinavam 

a mair parte de sua produyao a os mercados locais, e que a exportay5es apareceram como urn 

fen6meno posterior que nao integrava a estrategia inicial de produ~ao, parece se tratar mais de urn 

fen6meno auto-organizado que do resultado de wna planifica~io consciente. Portanto -ainda no caso 

das exportay6es promovidas pelos incentives fiscais- e incorreto fazer uma rela~o causal -direta e 

13Curiosa, mas nao paradoxalmente, nos pouquissimos casos em que e possivel registrar urn comportamento 

alternative no setor privado ( empresas fornecedoras do projeto nuclear Atucha 1 e 2, e FA 1E eletrOnica) o componente 

ideol6gico-politico e urn elemento explicative fundamental. A CNEA convencen a seus fomecedores de encarar o 

desafi.o da inova98-o (e, na pcitica, a institui~ao do estado acompanhou e financiou as atividades chave) (ver ponte 

3.4.2.4.2.). 0 dono de FA1E iniciou a atividade devido, fundamentalmente, a suas convie¥0es politicas anti

dependentistas. 
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suficiente- entre as politicas lSI e o estilo tecnol6gico de inova~a:o vigente durante a fase. 

- a confonna~;io do SNI argentino como processo de auto-organiza~;io prim3.ria: 

Os SNI sao sistemas abertos, complexos, conforrnados norrnalmente como fenOmenos semi

organizados (ou serni-auto-organizados) (ver ponte 2.3.5.3.). No caso do SNI argentino, a propor~ao 

de auto-organiza~ parece ser absolutamente maior que a incidencia das tentativas de organizayiio, 

o que o converte no resultado de urn process a de auto-organiza~ao primaria 14
. Muitos sao os 

aspectos expostos ate aqui que pennitem realizar tal inferencia. Talvez seja conveniente realizar uma 

breve enumera~ao dos mais significativos: 

a) o fenOmeno se origina sem nenhuma iniciativa concreta que pennita determinar urn ponte de inicio; 

b) o fenOmeno se expande, difunde e complexifica sem que medie qualquer aya:o organizativa 

causalmente vincul3.vel; 

c) pelo contrario, as politicas ofertistas-vinculacionistas fracassaram em seu intento de reificar urn 

modele de inova.yao linear. Estas tentativas de organizaya.o foram neutralizadas ou subordinadas -pelo 

prOprio processo auto-organizado- a dinfunica geral; 

d) o tipo de estilo tecnol6gico de inovat;ao dominante nao estava contemplado nem explicitado em 

nenhum planejamento governamental, nem nas estrategias empresariais; 

e) nesse senti do, o processo de conforrnayao e estabiliza~ao do SNI pode ser pensado como urn 

efeito 'olio desejado/no buscado' da implementa~ao de politicas ISI; 

f) nenhuma das politicas que tiveram incid&tcia na evolut;ao do fenOmeno (entre as analisadas 

previamente) e caracterizcivel como diretamente vinculada a atividades inovativas. Pelo contnirio, 

todos os efeitos dessas politicas que irnpulsionam o processo de articulaya.o do SNI sao de car3.ter 

nao linear; 

g) as atividades de RT, em particular, aparecem como extens5es "naturais" das atividades de 

produyao e manutenyao, nao como ay5es planejadas ad hoc; 

h) os pr6prios atores tecnol6gicos realizavam atividades inovativas sem plena conscifutcia disso; 

i) apenas algumas das atividades se formalizam em unidades de P&D, e mesmo nestas e possivel 

14A partir de um processo de sedimenta.yiio, resultado de um encontro entre elementos distintos, o processo 

gera urn atrator. Posterionnente, o sistema vai se consolidando a partir de intera¢es pr6prias. 
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detectar sinais de auto-organizava.o; 

j) as atividades de CNA eram toleradas mas nao incentivadas. 

Embora seja possivel diferenciar, durante esta fase, trajet6rias inovativas diferentes no SNI, 

algumas das quais respondem a planejamentos e estrat6gias preconcebidas, o SNI argentino em seu 

conjunto se constituiu como urn fenOmeno auto-gerado. Precisamente este caniter de processo auto

organizado de confonnavao e articulac;a.o dava uma certa consistSncia ao SNI, enquanto se 

rnantivessem as condi~es de regulal(fto incorporadas em sua dinfunica. Essa estabilidade das regras 

de jogo tomava -ate certo ponte- previsiveis e l6gicos -dentro da racionalidade do sistema (ver ponte 

3.2.8.)- os movimentos dos atores tecnol6gicos durante a fase. 

- caracterizalj:i.o estilizada do SNI argentino em 1970 

Nas plantas produtivas de qualquer pais industrializado se realizam opera~es de RT quantitativa. 

Muitas firmas, tanto em paises subdesenvolvidos como desenvolvidos, apelam ao recurso da CNA 

para lidar com seus concorrentes. Em rnuitos paises de industrializayao tardia parecem ter se 

desenvolvido operac;Oes de RT qualitativa. 0 especifico do SNI argentino (e, provavelmente, de 

alguns outros paises de industrializac;lio tardia) e a conformavao, extensao e upgrading de urn estilo 

tecnol6gico de inovac;ao baseado em operavoes intraplanta de RT e CNA15
. E o singular do caso 

argentino (diferentes de alguns destes paises), e a nao convergencia desses esforc;os intraplanta com 

o desenvolvimento de uma capacidade local de pesquisa e desenvolvimento radicada em institutes 

publicos de P&D. 

Durante a d6cada de 60, ate o memento de ruptura da trajet6ria, a meados dos 70, o SNI 

argentino parece ter se desenvolvido de forma dinamicarnente estcivel, com uma tendencia leota, mas 

sustentada ao upgrading, restrita pelo carciter incremental do estilo tecnol6gico de inovac;a.o 

dominante. 

A clinfunica inovativa do SNI argentino apresentava, em sua conformac;lio estabilizada no 

inicio dos anos 70, as seguintes caracteristicas (em termos muito estilizados): 

1 ~m um trabalho anterior, Thomas (1995), foi feita wna analise do grau de difusao das operaO(:ies de RT e 

CNA em paises de industrializa~o tardia. 
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caracteristicas dinimica e tendencias 

origem dos padr5es tecnol6gicos: exogerado ( defasado) 

estilo tecnol6gico de inovar;iio dominante: RT e CNA intraplanta (estavel) 

gran de incidencia sobre a dinfunica de mudan9<1 tecnol6gica: media (est:avel) 

dinfmrica da trajet6ria: upgrading (estivel) 

nivel de formaliz~ao das atividades inovativas: baixo (em aumento) 

nivel de interar;iio das unidades de P&D com as produtivas: muito baixo (em aumento) 

potencial de inova9ao: media (em aumento), restrito aRT (quali) 

nivel de complexidade das opera'fl)es tecnol6gicas realizadas: baixa a media (em aumento) 

velocidade da mudan9<l- tecno-produtiva derivada: baixa (estavel) 

nivel de sinergia do sistema baixo (est:i.vel) 

nivel de interay(ies uswirio-produtor: medio-baixo (em aumento) 

nivel de interaefies inter-institucionais baixo ( estruturar;iio de redes de 

fomecedores) 

nivel de apropriabilidade das inova<:Oes muito baixo (estavel) 

gran de coesao do sistema baixo (est:avel) 

sustentabilidade (aparente) de uma dinfunica de upgrading al1a 
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6.2.2. De 1978 a 1990: crise sistemica e downgrading do SNI 

6.2.2.1. Sobre a defini~io da fase 

As dinfunicas s6cio-tecnica e inovativa parecem ter se alterado substancialmente a partir do 

periodo transcorrido durante os anos 1976 e 1978. As mudanyas registradas, como se vera mais 

adiante, atingiram o conjunto das areas de atividade e implicaram fortes reconfiguray6es das regras 

de jogo na economia e na vida politica local, afetando de mU.ltiplos modos o processo de articulayao 

progressiva que caracterizara a dinfunica s6cio-tecnica ate meados dos anos 70. Estas alteray6es 

interromperam a dinfunica inovativa de upgrading que caracterizara o periodo anterior e 

problematizaram a continuidade das operary6es de RT qualitativa e CNA, sem que, por outre lado, 

melhorasse a vincula¢o das unidades de C&T como setor produtivo. Tanto esta ruptura da dinfunica 

anterior como o nao surgimento de uma clinamica progressiva altemativa levam a caracterizar este 

periodo como de crise sistemica do SNI. 

Embora possa se dizer que algumas esferas de atividade tenharn so:frido importantes alteray6es 

entre 1976 e 1990, por exemp1o: restaurayiio do regime democnitico de governo no final de 1983, 

sucessao presidencial em 1989, mudanyas nos regimes regulat6rios, etc., a dinamica s6cio-tecnica -ern 

particular, a atividade e elenco dos atores tecnol6gicos- parece ter se rnantido relativamente identica 

a si mesma ao Iongo da fase. Este fato tomou desaconselhavel a introduyao de urn corte adicional na 

cronologia. 

A situ3\=1.i.O do SNI, dinamicamente estivel, parece se alterar apenas no inicio da decada de 

90, como surgimento de novas atores, novas estrategias e novas regulary6es econOmicas. 
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6.4. FenOmenos relacionados com as dini.micas s6cio-tecnicas e inovativas (1978-1990) 

Atividade dos atores tecnolOgicos A dinimica econOmica. Politicas Politica cientifica e tecnol6gica 

na Argentina estatais e estrategias de actores 

3.3. Cronologia tentativa da dinimica 4.2. Cronologia: Fases da evolupio 5.2. Cronologia: Fases da PCT 

inovativa local econOmica 5.2.1.3. 1976-1983: restauras:a<> do laissez 

3.3.2. 1978-1990: crise daRT qualitativa e 4.2.2. 1976-1990: aberturacomregul~ faire 

daCNA 4.2.2.1. 1976--1982: primeira abertura 5.2.1.4. 1984-19&9: autonomismo sem 

econfunica recursos 

4.2.2.2. 1982-1990: tentativas de 

estabil~o 

3.3.5. Alguns aspectos da dinimka sOdo-- 4.3. Alguns aspectos da dinimica 5.4. 0 constante e o varilivel na PCT 

to\cnica das empresas prodntoras de hens e econOmica relaciooados com a diruimica argentina 

seni~os sOcio--tecnica 5.4.1. Centralidade do papel do estado: 

3.3.5.1. Esti!o tecno!Ogico de inova~: 4.3.1. Fases do desenvolvimento industrial: { constante ): concep<yao, implernentayio e 

menos RT qualitativa. menos CNA RT revernio da ISI, expansio do setor insumos e financiamento. Mas sem consenso entre 

quantitativa est.ivel. Importa¢>es de commodities, desindust:rializas:i.o (queda do fra~Oes do aparato de estado. Dispersio em 

tecnologia incorporada. ~de RT produto industrial). sub-unidades de trajet6rias diver-gentes. 

para downsizing das empresas. 4.3.2. Mudan9a5 no regime social de 5.4.2. Descontinuidade da PCT argentina. 

3.3.5.2. Downgrading das trajet6rias acumu~o: cone~, especu~iio Instabilidade politica. Restatlr"3.9io dCI laissez 

inC~vativas. Debugging e manuten~. financeira, aproveitamentCI de situao?e faire cmrtra mientaoyiiCI regu!aciC~nista, 

InCIV~CI prOpria tem menos relev.lncia nas oligt~p6lica, e de regimes especiais e seguido per plane;jamentCI sem recunCis. 

estratigias das firmas. incentivo:s, lobbying. Deuda extema. Descontinuidade roeoopolitica. 

3.3.5.3. Integraoyiio em technlogicalframes 4.3.2.1. Abertura comercial: impmtayic> de 5.4.3. Caniterperiferico da PCT (c..-mstante): 

alolm-fronteiras (em particular nas firmas hens terminados e intennedi3rios. perda de importancia relativa. Pelitica setoria! 
mais dinimicas). Desintegraoyiio de redes 4.3.2.2. Mudan~a de actores dinimicos: de pouca re1evincia. Apenas relevancia de 

locais.Commodities e ma-terias primas. Transnaciooais diversificadas e expansio de prejeto:s vinculado:s a interesses 

Learning by buying contraproducente para Grandes Grupos Econ6micos (metms geoestrategicCis militares (nuclear, misseis). 

inev~ local. Menor extensio do estilo instensivos em tecnC~logia). Mu~a de 5.4.4. Mu~ na politica de laissez-fmre: 

tecnol6gico inevador em fun<yao do estrategias: finan9a5 e comercializaoyiio sabre solapammtos com inciativas regulacionistas. 

desaparecimento de firmas, cooversio de produ9icl, ()J)Cirtunidades de curto P=· 5".4.5. Debilidade do estado como policy-

produtores a comercializadores, downsizing, Dificuldade para estratigias de especial~ maker: primeiro 'nio politica' (in-elevincia de 

""· 
produtiva de Iongo prazo; para fomecedores planejamento ), seguido de fracasso de 

3.3.5.4. Correlayio abertura f especializados e 'intensives em ciencia'. planejamento participative. NiCI ~ 

desverticaliza9ac! I impmt39iio de insumos e 4.3.2.3. Centralidade do financeirofcontivel. instituiyOes. Niio c~ sCibre estra:tegia - Transi~ a 16gica empresaria, de tecnol6gica privada ( constante ). 

3.3.5.5. Impacto da abertura sabre os acumul~ financeira. 5.4.6. Complexidade e auto--org~o no 

processos interativos: intemacionaliza\::ie de 4.3.2.4. ReestruturayOes ofensivas: aumentos policy ma/cing proce$S local: falta de 

re~ user-producer. Interrupyi<> de de produtividade e reequipamento; e arti~ entre ucidades. Alta 

g~ de circuitos curtc~s de inova9iio defensivas: manuten~ da estrutura gerada independencia relativa. Fracasso das 

intramuros. Sem surgir ~ com durante a IS!. tentativas de ~io do complexo C&T 

institui~Oes de P&D nacional ou estrangeira. 4.3.2.5. Regulacionismo /desregulaci-onismCI (1983-1990). Debilidade politica da Secyt 

Passagem de modelo de empresario: de lre--regulacionismo: reconfigura.yio do marco Decision making atomizadCI. Sem tentativas 

'inovador limitado' a 'usuariCI passivo de regulat6riCI: reversiio do protecionisme, de coordenaoyiio de esforvos pUblicos e 

tecnolCigia importada' dimiruli,.ao de tarifas de importa9io, privados (1976-1983), fracasse posterior 

desregul~ de transrerencias de capital, e de (1984-1990). 
entidades financeiras ( depCiis re-reguladas a 5.4.7. Diversidade organizativa e deficit de 

favor de setores concentrados) implernent.a9iio (constante ): caniter setoria1 de 

4.3.2.6. Subsidies e isenyOes: para aumento institui.,OCS, aha intirciae ucidades de C&T, 

de capacidade produtiva e de ~Oes. Em escasa penneabilidade a politicas de 

escala nacional e regional. Pri~o de COOfdenas:io. Autonomia universitaria. 

bens intennedi;irios, setores intensives em AcessCI independiente a recursos estatais 
escala ou dominados pelo fomecedor. Pouc() (estado fragmentariCI). Sem marco legal 

apoiCI a fomecedores especializados. Subsidie ~ 

a im~ de hens de capital. Fracasso Lei 5.4.8. Modele organizaciCinal do complexo de 

de Infonnatica (1987) C&T: poli"Y making incremental (constante, 

4.3.2.7. Poderde lobbying: nao rem~ de ref0£9ildo durante r~ do laissez 
incentivos ISI em setores mais concentrados. faire). Modelo de conflito e barganhano 
4.3.2.8. Qwise-renda oligopOlica: monC>pOlios conjunto da PCT. Modele burocritico nas 

nao transitbrios: subsidies, lobbying, instituiyOes e ag&Jcias. T entativa fracassada 
"imperfei~ de mercadosn (bens de implementaQio:l como desenvelvimento 

parcialmente transaveis) institucional (1984-1990) nio modifica 

estnnura de poder fragmentada em pequenas 
unidades, com discricionalidade street level. 
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3.4.4. Alguns aspectos das institui~es de 4.3.3. Otempo no imaginario social 5.5. Aspectos da PCI relacionados com a 

C& T relacionados com a diruimi.ca .Wcio- 4.3.3.1. Ince:rtezamacroeconOmica: sucessio dimimica sOcio-iicnica 

tecnica de crise com gfUdes mu~ regu\at6rios 5.5.1. Gnlpos socials relevantes: 

3.4.4.1. ~ decapacidade local de peri6dicos. prntagonismo da comunidade cientifica nos 

pesquisa e desenvolvimento ( elemento 43 3 .2. Instabilidade monetaria (picas de pianos meso e micro. Ruptura geracional 

ro"""""') hiperinfl~io ), curta prazo elrtremo, politicas (1976-1983). "Elite" cientifica e tecnocratas 

3.4.4.2. Expansio acumulativa linear (ate de shock peri6dicas {de ajuste e no plano macro. Cientistas-burocratas (1984-

meados dos 80). Auto-indu..,ao. estabiliza,:iio ). Relacionamento inst>ivel com o 1990). 

3.4.4.3. Oferti.smo: menores demandas de poder econ6mico concent:rado e com a banca 5.5.2. Ofertismo (constante): Modele linear 

produtores agricolas (fornecedores intemacional. de iuova..,ao (science push). Manuten..,ao e 

alternatives) e empresas estatais (deficitarias) 4.3.4. Politica econ6mica incremental: amplia..,ao de oferta diversificada gerada 

3.4.4.4. Trajet.Oria temol6gica inercial das respostas sintom3ticas a instabilidade previamente. 

instituii'Oes de C&T. Apenas desde meados eronOmica, monetiria ( e politica). 5.5.3. Inicio do Neo-vinculacionismo 

dos 80 se estabelecem servioros de assistencia Negoci~o com poder econfunico 5.5.3.2. Incorpora..,ao de algLJmaS l6gicas neo-

tecnica para RT. concentrado (finan~iro e produtivo ). vinculacionistas. Maior ateno;io a 

3.4.4.5. Escassa vincula..,ao entre as 4.3.5. Assimlltrias e heterog~o comercializa.,ao como forma de o~ de 
instituii'Oes de C& T e as empresas ( condi,.ao crescente. Crescimento de setQfes intensive recunos complementares. Institui~Oes de 

estivel). Normas e controle de qualidade. em escala e dominados pelo fomecedor. P&D e univen;idades pUblicas comeyam a 

Surgimento de politicas expllcitas de 4.3.5.l.Des~e incorporar, a partir de 1984, unidades de 

vincul~o no fim dos '80. regressioldesindustrializayio: ruptura do transferincia e comercializa93o de orienfa9io 

3.4.4.6. Debilitamento da vincula..,ao intra- tecido industrial. Deterioro do setor de bens neo-vinculacionista. Na pr.itica, apenas venda 

estata.l (por esta~ e restrio;Qes de capital. Diminui..,ao (em tennos absohrtos) de servi~o5 e assessorias. Permanecem 

rnyamentarias) do PBI industrial. Especializa9io em bens elementos vinculacionistas. Entre 1976 e 

3.4.4.7. Especializa..,ao desarticulada. Crise poco intensives em tec:nologia. 1983 sio criados 4 novas Programas 
de sentido de subunidades muhiespectro ao 4.3.5.2. ~ode redes de Nacionais. (fracasso em gerar sinergias). 

abandonar modelo substitutivo. Cri~o de fomecedores locais. DesapariQao ou 5.5.4. TrajetOria. dareflexio sabre PCT na 

algumas subunidades par setor produtivo. dowr~sizing de subsetores (reapari..,ao de Argentina 

3.4.4.8. Organizayao/no auto-organiza<;:ao das ~os vazios ). Integra<;:lio a mercados 5.5.4.1.1. Continuidade do modelo MIOL 
~- Menor nivel de sinergia. internacionais (de capitais e bens -acabados e 5.5.4.1.2. Reilex:i6n critica alternativa: 

3.4.4.9. Equifinalidade das trajet6rias de capital- impottados ). PLACTS 

institucionais: perda de importincia do INT A 5.5.4.2. 1976-1995: interrupyiio e retomada 

diversificada 

3.5.4. Alguns aspedos das patentes 5.5.4.2.1. 1976-1983: quebra do processo de 

relacionados com a dinimica sOcio- critica e reflexio 

te.:nica: diminuiyao do total de patentes 5.5.4.2.2. 1983-1990: gestao e diversifica<;:lio 

coru:edidas . Menor participil<;:lio re!ativa 

local: queda constante. 
3.6.4. Alguns aspectos do comlln:io 

erterior relacionados 

com a dinimic:a sbcio-tecnic:a; 

mu~ no padrao de especializayio: 

exp~Oes concentradas em poucos setores, 

commodities, menor intensidade tecnol6gica, 

orientadas a me:rcados menos dinimicos ( ou 

estancados). Fim de~ intensivas 

em tecnologia. Awnento de~ 

intensivas em recursos naturais. As 

~ties concorrem com produyio local 

(aumentam seguindo os ciclos de expansio 

econOmica geral). Aumento moderado, cio;lico 

e restrito de iinportayQes de tecnologia. 

6.2.2.2. Dinimicas, trajet6rias e interjogos 

No inicio desta fase se altera radicalmente a dinamica s6cio-tecnica anterior. Em linhas gerais, 

as tendencias de upgrading inovativo e complex:i.fica~a:o das redes de interayOes se revertem. Ap6s 

de urn periodo de transiyao, o sistema parece encontrar urn novo plano de estabilidade, diferente da 

dinfunica inovativa anterior. Ao mesmo tempo que alguns inteljogos se alteram ou deixarn de existir, 

surgem tambem novos pianos de interayao (em geral, em termos de auto-organizayao negativa). 
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- o espa<:o da dinimica inovativa na dinimica de mudan<:a tecnoiOgica 

Frente it dinfunica de mudanya tecnol6gica generalizada -embora relativamente lent a- da fase anterior, 

durante esta fase apenas alguns setores e firmas apresentam iniciativas consistentes neste sentido. 

Parece possivel afirmar, em linhas gerais, que diminuiram tanto o ritmo como a extensao das ay5es 

de mudanc;a tecnol6gi.ca. Ernbora as quatro vias vigentes durante a fase anterior tenham se mantido, 

ocorreram alteray5es em todos os niveis: a) o grau de incidencia e a importfulcia relativa da 

importayao de tecnologi.as incorporadas parecem ter aumentado significativamente (mesmo que a 

propor¢o de tecnologi.as desincorporadas tenha permanecido baixa); b) as operay5es de Reciclagem 

Tecnol6gica (qualitativa) perderam impor$1cia relativa, orientando-se fundamentalmente a atividades 

de manutenij:3.o e, em menor medida, de debugging das maquinas e processes importados (RT 

quantitativa). Embora a operacao de C6pia Nao Autorizada tenha se mantido em alguns setores 

pontuais (farmaco-quimica, por exemplo ), em linhas gerais parece ter perdido grande parte de sua 

incidertcia; c) em virtude das das alterayOes anteriores, diminuiu a participayao do setor de m6.quinas 

e equipamentos de produyao nacional na dinfunica da mudanya tecnol6gica; e d) a evoluyao de 

atividades de P&D formal intraplanta esteve estagnada ou em franca reduc;:ao, dependendo dos 

~etores e empresas; apenas em casas pontuais (siderurgia, petroquimica) e possivel registrar certo 

upgrading neste sentido. 

Os intetjogos entre as quatro vias tambem foram afetados. Parece possivel perceber uma 

menor vinculayOO entre a importayao de tecnologias incorporadas e as operayOes de RT e CNA. As 

oportunidades de realizar este tipo de operac;:Oes parecem ter diminuido. A aprendizagem por 

learning by buying, acumulado durante a fase anterior parece ir, na nova dinamica s6cio-tecnica, 

contra o upgrading tecno16gico mediante operac;:Oes de RT qualitativa. 0 interjege positive entre 

impertar;Oes e RT tende a desaparecer. Estagnada a din§mi.ca de inovayao par RT qualitativa, seu 

interjogo com a produy3.o de equipamentes de fabricac;ao nacional e a crescente formalizac;:ao das 

atividades de P&D intraplanta tambem parece parar. Em muitos casas, e possivel registrar urn 

movimento de downgrading das unidades de P&D, regressa.ndo a fi.mc;:5es mais pr6ximas ao centrale 

de qualidade e metodos. 

A mudanc;:a na diniimica inovativa e perceptive} em cada urn dos sinais de atividade, que se 

apresentavam positives durante a fase anterior. Uma vez mais e possivel encontrar uma convergfulcia, 
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mas, desta vez, no sentido de urn processo de downgrading da dinamica inovativa: a) as cifras de 

patentes rnostram uma queda, tanto em termos absolutes, como na intensidade da participayao local 

(ver pontes 3.5.3. e 3.5.4.); b) perdem espayo e oportunidade as operay5es de RT qualitativa 

(retrofitting, engenharia inversa, alteray5es em parfunetros de rruiquinas e equipamentos, melhorias 

em produtos e processes, transformayao de m3.quinas universais em especializadas, etc.). As 

operay5es de RT quantitativa tendem a se restringir a operay5es de downsizing e manuten~o de 

equiparnentos (ver pontos 3.3.2.; 3.3.5.2.; 3.3.5.1.; 4.3.5.1; 4.2.2.1.3.2 e 4.2.2.2.3.2); c) perdem 

espayo e oportunidade as operay5es de CNA (ver pontos 3.3.2; 4.3.5.2; 4.2.2.1.3.2 e 4.2.2.2.3.2); 

d) estagnayao e crise do setor de fornecedores especializados (mRquinas-ferramenta) (ver pontes 

3.3.2. e 4.2.2.1.3 .I.) e) fim das exporta96es intensivas em tecnologia (ver pontos 3 .6.2. e 3.6.4); f) 

reduyao e concentrayiio da estrutura industrial locaL Eliminayao virtual do setor 'intensive em ci€ncia' 

(ver pontes 3.3.2. e 4.2.2.1.3.2); e g) estagna¢0 tecnol6gica das empresas estatais de bens e serviyos 

e de grandes obras pU.blicas. AquisiyOes tum key. Finalizayao ou paralisayao das obras iniciadas 

durante a fase anterior, sem novas projetos de escala equivalente. Abandono da estrat6gia 

autonomista (ver pontos 3.3.2.; 3.4.2.4.2.; 3.4.2.6.2; 3.4.4.6. e 5.5.4.2.). 

Uma vez mais, entao, 6 possivel registrar uma significativa convergencia entre fenOmenos 

heterogeneos, desta vez, em dais pianos a) os fenOmenos sao novamente simult§neos e convergentes, 

e b) atingem o conjunto das produy5es locais, com poucas excey5es (ver ponte 3.3.2). 

- o SNI como modelo chain-linked: 

Idealizado como uma modelizayao chain- linked, o SNI desta fase se apresenta como uma 

reversao do processo de crescente complexifica.yiio das operay5es da fase anterior. Num movimento 

de downsizing e reestruturayao regressiva do setor industrial, se reduzem ou desmontam as instfulcias 

de desenho de detalhe e teste e de inveny5es e/ou desenho analitico. Participam deste movimento de 

downgrading da atividade inovativa mesmo as empresas economicamente mais dinfu:nicas. 

Esta dinamica regressiva repercute sabre o movimento de formaliza~o crescente das 

atividades de P&D. Ao passar ao segundo plano a 16gica de neg6cios baseada na produyao -a favor 

da baseada em finanyas- as unidades de P&D intra-planta perdem relevfulcia. Nos casas em que se 

mant6m unidades diferenciadas, se reverte a trajet6ria anterior: a partir de a) uma certa especificidade 

674 



funcional (desenho de prot6tipos, novas materiais, etc.); b) perdem paulatinamente suas :ftmg6es mais 

pr6ximas a inovagao (teste de materiais, desenho de detalhee, engenharia inversa); c) reduzindo-se 

a :fungOes de escassa diferenciai(OO ( controle de qualidade de produtos e insumos, controle de tempos 

operatives), processo que significa, em alguns casas, a reabson;:ao das unidades de P&D pelos grupos 

de engenharia de planta ou gerencia de produgao. Em outros casas, como parte da estrategia de 

downsizing das finnas, foram diretamente eliminadas. Apenas em alguns casas excepcionais 

(petroquimica, siderurgia), continuou o rnovimento de formaliza~ao crescente das atividades de P&D. 

A cadeia central de inova¢o do SNI argentino (retroa~o F) se retrai ao circuito curta de tres 

inst3ncias: a) redesenho e produ~ao, b) di.!3tribui~ao e mercado e c) mercado potencial., no interior 

das empresas produtivas. Mas todas as inst3ncias se viram afetadas negativamente pela mudan~a no 

regime social de acumulayao. As opera~Oes inovativas se condensam na penU.ltima instancia do 

modele: a) redesenho e produya.o, mediante operac;:6es de RT quantitativa ( orientado 

fundamentalmente ao downsizing das plantas produtivas, a especializayao defensiva das linhas 

produtivas em niches de mercado e a manuteny3.o dos equipamentos adquiridos previamente, para 

atem de sua vida Util, segundo o desenho original). 

A instfulcia b) de distribuiyao e mercado da sinais negatives. A estagnayao do crescimento 

-ou a redu~o, em alguns setores- do mercado interne, a partir da implementagao da politica de 

abertura, primeiro, e das subsequentes politicas de ajuste anti-in:flacionArio, ampliou as possibilidades 

de acumulagao mediante a exploraySo de uma demanda prOxima, afetando a racionalidade da 

dinfunica s6cio-tecnica baseada em relayOes user-producer. Esta alterayao nao pode senao repercutir 

sabre a insta.:ncia c) de mercado potencial. A percep~ de reduc;:ao do mercado potencial local, como 

tendfulcia de Iongo prazo, parece ter induzido tres trajet6rias s6cio-tecnicas alternativas: i) defensiva 

au de sobrevivfulcia: downsizing orientado a conservat;:ao de niches de mercado interne em que ainda 

se apresentavam oportunidades de neg6cios; ii) ofensiva ou pr6-ativa: ativa mudanc;a tecnol6gica 

orientada a participa.yiio ern rn.ercados intemacionais ( estrat6gia que implicou -nos casas em que nao 

se limitou a importac;:ao de tecnologia com as operayOes de debugging correspondentes- intervenc;:Oes 

de technology blending, retrofitting e introduyio de inovacOes menores); iii) de resignat;:ao: abandono 

da atividade produtiva, passagem ao setor secundario. A segunda trajet6ria, que implicou a ampli~o 

do mercado potencial a escala internacional, foi seguida por urn nlunero relativamente limitado de 
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firmas, em particular em sua variante tecnologicamente mais ativa. A expansao da participa_s:ao das 

commodities e a redu~ao dos setores intensives em tecnologia (fornecedores especializados e 

baseados em cifutcia) nas exportac;:Oes, parece evidenciar que, na pnitica, a percepc;:ao de mercado 

potencial apenas funcionou positivamente nos setores intensives em escala ou dorninados pelo 

fornecedor. 

Este downgrading na dinfunica inovativa das :fumas na:o implicou a ativac;:ao de rela~5es entre 

unidades de pesquisa e unidades produtivas. Mesmo aquelas firmas que encararam trajet6rias 

ofensivas com iniciativas inovativas continuaram com operay5es intraplanta, licenciaram no exterior 

uma parte da tecnologia ou incorporaram assessoria internacional. Assim, embora tenha se alterado 

o contexte regulat6rio, o mercado potencial e a composic;:ao de atores dinfunicos, rnais uma vez nao 

foram geradas interac;:Oes rnediadas (de tipo K-R) nem diretas, de incorporac;:ao de invenc;:5es geradas 

por instituic;:5es locais de C&T (de tipo D). Mesmo nos casos de aprofundamento da dinfunica 

inovativa, a internalizac;:3.o de operayOes de P&D tornou dispens3.veis os relacionamentos de tipo K-R. 

A crise e posterior agonia do setor de 'fornecedores especializados' e de particular significac;:ao 

para a dinamica inovativa do SNI. Este setor, que durante a fase anterior havia se constituido em 

motor da trajet6ria de upgrading perde market share local frente as importac;:Oes, e consegue 

sobreviver mediante algumas exportac;:5es a mercados vizinhos (em particular, o brasileiro). A 

reduc;:i.io da participa.c;:i.io do setor conduziu a uma diminuic;:i.io do grau de densidade das interac;:5es 

dentro do SNI e problematizou a dinfunica de learning by interacting, debilitando ainda mais o 

circuito curta de retroayRo F. 

Se durante a fase anterior, o mercado externo desempenhava func;:Oes significativas na 

confonna¢o da dina.mica s6cio-tecnica local (segundo a modeliza.c;:ao chain-linked), sua importancia 

se acentuou com a politica de abertura e os novas marcos regulat6rios. No plano da pesquisa, a 

ampliac;:ao da oferta de fornecedores externos de tecnologia, acompanhada da acelerac;:ao do ritmo 

de mudanya. tecnol6gica, ern paralelo com a exist&tcia de uma tendfulcia ao aumento das exportac;:Oes 

(como estraUigia de sobrevivencia ou expansao) apro:xima mais os produtores locais ao mercado 

internacional de tecnologia. No plano do mercado efetivo, a introduc;:ao de produtos acabados 

importados (em especial, durante o period a 1978-1981) tende a inibir a realizac;iio de operac;:Oes de 

CNA. No plano do mercado potencial, o constante surgimento de novas produtos no mercado 
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internacional passa a funcionar, aparentemente, como urn mecanisme de desvio de tentativas 

inovadoras locais (licenciar pode ser rnais racional que realizar CNA e RT qualitativa). 

A dinamica de relay5es do modele chain-linked local se torna assim rnais diretarnente 

vinculada aos padr5es tecnol6gicos exo-gerados, inibindo nao apenas a efetiva~o de instincias de 

invenyiio e desenho analitico mas as pr6prias operay5es de CNA. Os produtores j<i na:o percebem com 

a mesma clareza a existfutcia de oportunidades de obtengiio de lucros potenciais: os custos de copiar 

podern ser equivalentes aos gastos em desenho e teste, e a incerteza pela aceitayiio ou o 

"funcionamento"16 dos produtos aumenta. 

- a 3.rea de empresas estatais e o modelo chain-linked: 

A importancia relativa do setor das empresas estatais na dinfunica inovativa diminui significativamente 

durante esta fase. Ernbora algumas continuem correspondendo a uma rnodelizayao chain-linked rnais 

prOxima a estilizayiio ideal de Kline e Rosenberg, ern linhas gerais reduz seu papel inovador. 

Diferentes motives contribuem para esta mudanya: 

- restriy5es oryamentarias, politicas de ajuste e reduyao do gasto pUblico; 

- finaliza.yiio de projetos concebidos durante a fase anterior; 

- abandono de grandes projetos produtivos, descontinuidade de grandes obras de infra-estrutura 

- abandono do objetivo nacionalista de autonomia tecnol6gica; 

- inseryao da trajet6ria tecnol6gica das empresas em technological frames ex:o-gerados 

( conviertendo-se em 'dominadas pelo fornecedor', ou voltando a se-lo ); 

Ao se deixar de lado a intenyao de alcancar autonomia no setor produtivo de cada empresa 

estatal, perdeu sustenta.yao a dinfunica de auto-suficiencia mediante a intemalizayao de atividades de 

P&D. 

Se durante a fase anterior as possibilidades de surgimento de sinergias eram pequenas ou 

pontuais, devido ao caniter auto-centrado e a desintegrayiio das diferentes unidades produtivas dentro 

de urn aparato estatal fragmentado, as possibilidades se reduzi.ram ainda mais quando sobreveio a 

restriyao de recursos e a adoyao, par parte das empresas, de estrat6gias de subsistencia ou 

1 ~o sentido dado por W. Bijker (1995). Ver ponto 2.3.3.3. 
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investimento zero. A adoy3.o de uma l6gica de desregularnentayao laissez faire do mercado eliminou 

a possibilidade de orientar o poder de compra das empresas para gerar dinamica inovativa local. A 

estrategia de formar fomecedores tambem foi deixada de lade. 

Deste modo, a area de empresas estatais tendeu a se assemelhar ao comportamento geral dos 

atores tecnol6gicos privados. Ja nao e possivel registrar uma dinamica inovativa diferenciada. As 

unidades de P&D intraplanta rede:finiram suas funy5es, no mesmo sentido que as de empresas 

privadas, ou continuaram inercialmente com suas funy6es (seguindo uma 16gica ofertista), para atem 

dos requerimentos concretes da produyao. 

0 estado produtor deixa de aparecer como urn ator tecnol6gico dinamico. Durante a fase, 

apenas se mantem em funcionamento alguns projetos pontuais (POlo Petroquimico Bahia Blanca, 

CNEA), sem gerar novas iniciativas, no marco das politicas de ajuste do gasto pUblico. 

Durante a ditadura militar, talvez por causa da estrutura de gestae em compartimentos 

estanques do regime burocnitico autoritario, praticamente nao se geraram interay6es das empresas 

estatais com as unidades de P&D. Durante a restaurayao democnitica, em cumprimento de estrategias 

vinculacionistas, algumas empresas e instituiy6es estatais recorreram a assessoria de instituiy5es de 

P&D pU.blicas (CNEA, Universidades Nacionais, etc.), mas a ativayao dos circuitos longos de 

interayiio de tipo KR e D foi mesmo mais limitada que durante a fase anterior. 

- abertura, re-regulacionismo, politica de C&T laissezfaire e heterogeneiza.;io 

A fase se inicia com uma ruptura da orientayiio das politicas anteriores. Ao mesmo tempo que se 

altera o papel do estado se produz a abertura econOmica, a re-regulayiio do sistema financeiro e a 

alterayao da politica monetaria. 0 'desmonte' do aparato regulat6rio da lSI inclui o abandono do 

tecno-nacionalismo na PCT. A alterayao das regras do jogo gerada pelo re-regulacionismo e r<ipida, 

em alguns casas com medidas politicas de shock, pelo qual a transiyao nas estrategias empresariais 

tende a aparecer a posteriori da mudanya regulat6ria, como uma tentativa de adaptatyao ao novo 

ceruirio. 

Enquanto o extenso aparato regulat6rio da lSI tendia a homogeneizar o comportamento dos 

atores tecnol6gicos, as respostas s6cio-tecnicas ao novo cencirio tendem a divergir, de acordo com 

a siruayao, tamanho, setor, acesso a beneficios da re-regulayao, etc. De modo tal que, a diferenya da 
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dinfunica de homogeniza~ii.o gerada pela pervasividade do aparato regulat6rio da ISI e sua 16gica 

simetrica, a abertura e re-regulayii.o funcionaram como urn agente de gera~ao de assimetrias (em 

particular, na distribuiyao de beneficios) dando Iugar a uma dinfunica de heterogeneizayao crescente. 

desindustrializaflio, reestruturaflio regressiva, heterogeneizaf:iO sOcio-tCcnica e 

homogeneizaf3o inovativa 

0 impacto da re-regula~ao sabre a produ.y3:o industrial provocou a queda, em termos absolutes, do 

Produto Industrial, pela primeira vez nas duas Ultimas decadas. Nao apenas se tratou de uma queda 

no volume geral da produyii.o, mas significou tamb6m a elimina~o ou reduyao de subsetores 

completes. Frente a dinfunica da fase anterior, de preencher os espa.yos vazios da matriz insumo

produto, na nova dinfunica de reestruturayao regressiva aparecem novas vitcuos. 

Onde antes se desenvolvia uma dinfunica de relativa convergencia quanta aos niveis de 

qualidade e produtividade, na medida em que se gerava urn entretecido de especializay5es 

complementares, agora aparecem trajet6rias s6cio-t6cnicas divergentes, crescentemente heterogeneas. 

Durante a lSI, as diferem;as entre firmas apareciam no plano do ritmo de crescimento, agora se 

dis per sam em leque ( desde a inviabilidade de continuar operand a num setor, ate uma acumula¢o 

extraordimlria). 

Entretanto, a heterogeneidade no plano s6cio-t6cnico nao se correlaciona com a dinfunica 

inovativa. Ai o impacto da re-regulac;:ao parece ter gerado uma mudanva generalizada para uma 

dinfunica de downgrading das atividades inovativas17
. 

- abertura, re-regulacionismo, mudanfa de atores dinimicos e downgrading 

A altera.¢o do aparato regulat6rio e a distribuiyao assimetrica de incentives geraram uma mudanya 

no elenco de atores din§m.i.cos. Par urn lada, as grandes firmas especializadas, as empresas do estado 

e as P&M.Es retrocedem; par outro, os grandes grupos econ6micas e as empresas transnacionais 

diversificadas avan~am. Par urn lado, as produy5es de canteUdo tecnol6gico alto e media-alto 

retrocedem; por outro, as de conteUdo baixo e media avanyam.. Por urn lado, retrocedem as 

17
Mesmo no caso da expansao da exportayaes agricolas no final dos 70 nao e possivel encontrar um correlato 

com atividades inovativas locais (como de fato aparece, por outro la.do, na expansao dos 60). 
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exportac;:6es de setores de fomecedores especializados e desaparecem as de setores baseados em 

cif:ncia; por outre, se expandem as intensivas em escala. Por urn lado, desaparecem as exportac;:Oes 

intensivas em tecnologia; por outre, aumentam as intensivas em recursos naturais. E por urn lado 

retrocedem, em linhas gerais, precisarnente os que mais contribuiram para a dinfunica inovativa 

durante a fase anterior, e crescem os que baseavam sua estrategia de mudanc;:a tecnol6gica na 

importayao de tecnologias incorporadas. 

Tudo ocorreu simultaneamente, a transic;:3o se desenvolveu num periodo de dais anos. :E dificil 

nao conceber uma relac;:ao causal direta entre as mudanyas na politica econ6mica e a alterayio na 

dinfunica inovativa. Entretanto, isto parece incorreto. A relac;:ao e mediata e complexa. A mudanc;:a 

na politica regulat6ria alterou o regime social de acumulac;:ao e as racionalidades dos atores do 

sistema econ6mico; para tentar se adequar a mudanya, as ernpresas modifi.caram suas estrategias. A 

reversao da dinfunica inovativa e resultado imediato das decis6es cotidianas derivadas dessa mudanya 

de estratf!gia, e resultado mediate do intetjogo sistemico destas alterayOes, nao da primeira ou da 

Ultima das mudanyas, simplesmente. Ou, em outras palavras, as mudanyas no aparato regulat6rio 

modi:ficaram a racionalidade do regime social de acumulac;:ao, alterando as condiy6es de reproduc;ao 

da dinfunica do ensemble s6cio-tecnico local. Uma das principais alterayOes da din3.rn.ica s6cio-tecnica 

foi a mudanc;a na dinfunica inovativa. 

- regime social de acumula~io, quase-renda oligop6lica e downgrading 

A abertura comercial nao implicou urn risco para aquelas empresas que tinham alcanc;ado durante a 

fase anterior wna situac;ao de monop61io nao transit6rio. De fato, as alte~Oes no aparato regulat6rio 

e a distnbuiy§.o assimetrica de incentives tenderam. a favorec€:-las. Assim, as profundas alterac;Oes no 

regime social de acwnulac;:a.o geraram uma acelerac;i'io na dinamica de concentrac;:i'io econ6mica que, 

de fato, e possivel registrar mesmo durante a fase anterior. 

Por outro parte, deram Iugar a uma mudanc;a na racionalidade dos produtores. Onde antes, 

muitos se guiavam par uma 16gica de oficina, nao apenas no tecno-produtivo, mas tambem na 

administra~ao de seus neg6cios, privilegiando o aspecto produtivo da gestae da firma, a nova 

racionalidade do regime social de acumulayi'io tende a sancionar esse tipo de comportamento. Na 

nova agenda de neg6cios, o aspecto financeiro passa a ser fundamental para a sobrevivencia ou 
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crescimento das empresas. 

Os dois aspectos, concentrayao econOmica e centralidade do financeiro, se observam 

claramente no plano da mudan~a de atores dinamicos, em particular no crescimento das fihais 

diversificadas de transnacionais e, fundamentalmente na expansao dos grandes grupos econOmicos 

locais. 

Desta maneira, o regime social de acumulayao tende a consolidar -nos setores mais dinamicos

o crescimento baseado na obtenyao de quase-rendas derivadas de situay5es de monop6lio nao 

transit6rio. Em outras palavras, o novo regime social de acumulayao, Ionge de promover a obtenyao 

de monop6lios transit6rios derivados da inovas;ao, consolidou uma forma de lideranc;a na economia 

nacional que niio precisava da incorpora~ao de estrategias inovativas para a obtens;ao de rendas 

extraordinarias. Pelo contnirio, com maior razao que durante a fase anterior, a importa~o de 

tecnologia constituiu urn recurso suficiente para manter o nivel de produtividade necessaria para 

conservar sua situas;ao no mercado interne. Por outro lado, algumas dessas empresas oligop6licas 

no mercado local destinavam uma parte da produyao as exportay5es. Atraves dos mecanismos 

assimetricos de incentives, tais firmas, em geral, produtoras de commodities (ac;o, Oleo de soja, etc.) 

puderam utilizar sua situayao local de privilegio para financiar sua participay3.o em mercados 

externos. 

Em definitive, o novo regime social de acumulayao tendeu a sancionar as condutas vinculadas 

a uma din§.mica tecnol6gica de upgrading, desenvolvidas durante a fase anterior, e a premiar 

comportamentos que resultaram na dinamica de downgrading observ<ivel a partir de meados dos 70. 

- instabilidade, incerteza e downgrading 

As sucessivas crise econOmicas ocorridas durante a fase 1976-1990, as amea~as inflacion3.rias, os 

fracassos dos diferentes pacotes de medidas de estabilizac;ao, a instabilidade moneta.ria, a sucessao 

de ajustes fiscais, geraram urn clima de instabilidade estrutural constante. Quase e possivel afirmar 

que se trata de urn periodo de 'crise est:ivel': nao apenas se percebia uma crise profunda, estrutural, 

mas tambem no futuro apenas poderia se esperar mais crise. As empresas criaram estrat6gias para 

continuar operando em situayao de incerteza: diversifica~iio de ativos, reduc;ao dos estoques, auto

:financiamento, investim.entos de curta prazo e alta taxa de recuperac;ao do capital. Os grandes grupos 
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econOmicos e filiais de transnacionais utilizaram seu poder de lobbying para in:fluir sabre a 

distribui!f!lO de incentives e antecipar as mudan!faS da politica econ6mica. 

Frente a escala da crise econ6mica, agravada depois pela crise da divida externa, a 

racionalidade da operas;ao empresarial tendeu a se afastar dos investimentos em ativos fixos e/ou de 

Iongo prazo e/ou de alto risco. Manter-se "liquido" no circuito financeiro era mais racional que 

imobilizar o dinheiro investindo em hens de capital. A prOpria instabilidade politica das gest5es 

govemamentais fazi.a com que o prOprio estado nao fosse vista como garante de potenciais 

investimentos nem organizador dos esfor!fos econOmicos. De fato, no marco da politica de ajuste do 

gasto pUblico, o estado tambem reduziu seus investimentos. 

Desinvestimento, curta prazo, diminuiyao do risco, diversificayao de ativos, nao sio 

precisamente os termos de uma estrategia que incorpore a inova!f!iO como outra de suas 

caracteristicas principais. De fato, tais condiy6es sao incompativeis com uma intensa dinfunica 

inovativa, que demanda urn alto investimento, aumento do risco, fixayao de ativos e longo prazo. 

Embora seja certo que a continuidade de opefai'Oes de RT quantitativa ( e, mesmo, qualitativa) 

nao tenha sido diretamente afetada, dado que e funcional para estrategias de baixo risco, a dinamica 

anterior de upgrading inovativo, que tendia a demandar crescentes investimentos em estrutura, 

equipamento e sa.Iarios de pessoal qualificado, foi insustent<ivel, dada sua incompatibilidade com a 

racionalidade de 'crise est3.vel'. 

Pode ser certo que, no nivel de uma firma, uma crise constirua uma oportunidade para inovar. 

Entretanto, esta "verdade" do nivel micro nao parece se reproduzir no macro. A crise econOmica e 

financeira argentina influiu de tal forma sabre o ensemble s6cio-tecnico local que gerou urn 

downgrading da dinamica inovativa. E, talvez, o mais not<ivel em tennos de evolur;ao do SNI 

argentino seja que esta foi a primeira queda desde sua confonnar;ao. 

- incerteza, regime social de acumula~o e novo ciclo limite: 

A convergencia dos fenOmenos de aumento da incerteza, 'crise est3.vel', e alteray6es no regime social 

de acumulayiio parece ter motivado uma mudanya no ciclo limite do SNI. Por urn lado, parece 

possivel registrar wna diminuiyio da dinfunica s6cio-tecnica, que acompanharia a queda da atividade 

industrial. Dentro desta diminuiyio, apenas alguns poucos conglomerados industriais expandem seu 
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nivel de atividade. As empresas economicamente mais dinfunicas tendem a recorrer ao recurso da 

importayao de maquinas e equipamentos. Os atores tecnol6gicos mais dinfunicos durante a fase 

anterior veem sua situayao deteriorada. 

Assim como durante a fase anterior parecia ter se estabelecido urn circulo virtuoso, uma 

causayao reciproca, entre operay5es de R T qualitativa e crescente especializayi'io, no marco do 

desenvolvimento da estrutura produtiva, nesta fase a reestruturayao regressiva bloqueou a 

continuidade dessa dinfunica. 

Neste cerui.rio de downgrading, parece se configurar urn novo ciclo limite do SNI. No marco 

de uma queda geral da atividade inovativa (quanti dade de operay5es, quanti dade de at ores 

tecnol6gicos envolvidos), o piso se alarga, ao aumentar a frequencia (relativa) das operay5es de 

debugging e manutenyi'io de vida Util para alem do desenho original. 0 teto, pelo contnirio, parece 

ter baixado significativamente: diminui a frequencia de operay5es de RT qualitativa ao tempo que 

decai a realizayi'io de CNA. Mesmo os picos altos, de produ¢es intensivas em ciencia, ou as 

inovay5es geradas em unidades de P&D intraplanta, tendem a diminuir ou desaparecer. 

Em comparayi'io com a fase anterior, o conjunto de atividades do SNI durante o periodo 

1976-1990 e mais limitado, homogeneo e de curto alcance, oscilando entre operay5es pr6ximas a 

simples manutenyi'io e operay5es de technology blending. 

- des-regulacionismo, learning by buying e downgrading: 

A mudanya. no aparato regulat6rio no final dos anos 70 e, em particular, a des-regulayao do regime 

de import~a.o de tecnofogias -ao mesmo tempo que eram mantidos OS subsidies it produ~O e :is 

exporta¢es- viabilizararn uma intensificayi'io das importayOes de tecnologia incorporada. Por outre 

lado, o regime cambial vigente ate 1981 favorecia este tipo de operayao, ao subvalorizar o d6lar. 

:E interessante notar que, frente a possibilidade de surgimento de uma tendencia generalizada 

a aquisiyi'io de plantas tum key, em geral os produtores optaram por compras seletivas de 

equipamentos e rruiquinas. Em.bora, por urn lado, a explicayi'io possa se dar pelas restri~t5es geradas 

pelo estado de crise econOmica e o encarecimento do credito, que tendia a desaconselhar os grandes 

investimentos, por outre e significativa a existencia de uma acumula.yao anterior. 

A aprend.izagem e a dotayi'io tecno16gica acumulados durante a lSI funcionam 

683 



iterativamente18
, como uma condi!(iio de partida da fase seguinte. Ja se encontra desenvolvido urn 

par que industrial com· parfimetros que, em alguns casos, tend em a se assemelhar aos intemacionais 

(guardando as diferen~as de escala). A prOpria dinfunica de RT e CNA criou a necessidade de 

importay5es, ao viabilizar upgradings tecno-produtivos, de crescente sofisticayiio, aos que o prOprio 

mecanisme de RT nao podia responder com eficiencia, por tempo indetenninado. Aiem disso, durante 

a fase anterior tomou-se contato com o mercado intemacional de tecnologia, e, learning by buying 

mediante, formaram-se compradores de tecnologia qualificados e seletivos. Finalmente, learning by 

doing operay6es de technology blending, os produtores se acham capazes de combinar as novas 

aquisiy6es seletivas com a dotay!o tecnol6gica clisponivel. 

A capacidade tecno16gica acumulada durante a evoluya.o da dinfunica ate 1976 perrn.ite assim 

explicar a orienta_ciio da mudanya tecnol6gica da fase seguinte, e, ainda, por que as aprendizagens 

geradas previamente resultaram funcionais para o aumento das importay6es de tecnologia19
. 

Ap6s urn aumento das importa¢es de mAquinas e equipamentos ao inicio da fase, entre 1976 

e 1981, o estado de 'crise est<ivel', a queda da atividade industrial e do consume interne e a 

desvalorizayao da moeda parecem ter limitado a continua_cao da tendSncia. 0 impacto sobre a 

dinfunica do SNI, entretanto, j<i havia se tornado irreversiveL 

- reestrutura~iio regressiva, integra~iio coordenada a technological frames alem-fronteiras e 

estilo tecnolOgico: 

Ao mesmo tempo que a ativayiio das importa\i)es de tecnologia induzia a integra!(iiO da produ!(iio 

local em technological frames al6m-fronteiras, decaia, no marco da reestruturayiio regressiva, o 

movimento de cobertura dos espayos vazios da matriz insumo-produto. 0 efeito mais evidente da 

alterayio da dinfuni.ca s6cio-tecnica derivada destas mudanyas e a desestmtur~o da -incompleta

rede de fornecedores locais, surgida durante a fase anterior. Isto nio apenas tern efeitos sabre a 

18 
A 'itera~ao· e uma forma de realimenta9ifu que impli-ca a continua absory§.o do que ocorreu antes. 

1 ~ isto nao e um paradoxa!. A natureza complexa do SNI permite ver -como no prOprio upgrading da fase 
anterior se geram -condiy(jes para o surgimento de uma dinfunica de downgrading, na fase seguinte. Isto nao implica 
que 'necessariamente' devia ocorrer uma fase de downgrading, mas que, simplesm.ente, permite ver uma caracteristica 
particular do SNI enquanto categoria analiti-ca; um SNI pode ser interpretado -como uma formacao s6cto-hist6rica, e, 
nesse sentido, sen passado pennite explicar (elucidar) sen presente. 
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din§.mica econ6mica intema, mas afeta, em particular, o movimento de integrayiio e crescimento 

relativamente homog&teo do periodo lSI. 

Por outre lado, a diferenya cia fase anterior, onde, mesmo no caso das filiais de transnacionais, 

existia uma certo defasagem entre as trajet6rias tecnol6gicas interna e externa (o natraso 11 

tecnol6gico ), na nova configurat;ao do SNI aparece uma tendencia maior ao alinhamento e 

coordenat;iio entre as mudant;as tecnol6gicas internas e os padr5es internacionais, em particular nos 

setores mais dinfunicos da economia local. 

- abertura, trajetOrias tecnoiOgicas, estilo tecnoiOgico e novo ponto de estabiliza~io do SNI 

Como efeito da abertura, as trajet6rias locais tendem a se alinhar com as internacionais, de modo tal 

que as diferent;aS comet;am a aparecer como elementos desfuncionais. A caracteristica das operat;5es 

de RT de tender it diferenciar;iio de produtos e processes por adaptayiio il.s condiyi5es locais comeya 

a resultar pouco funcional para o novo regime social de acumulayiio, e em particular, para a 

realizayao de exportay5es de commodities. 

A CNA, por outro lado, perde racionalidade, uma vez que se viabiliza a importay§.o de 

produtos. Evidentemente, isto afeta negativamente a quantidade de operay5es de engenharia reversa 

e RT qualitativa requerida para fazer as c6pias, e freia o movimento de crescente complexidade que 

implicava a tentativa de emular produtos. A aprendizagem por c6pia tende a parar. 

E. de notar, ademais, que durante esta fase se reduzem as coloca¢es de produtos industriais 

diferenciados nos mercados regionais, retro-alimentando o efeito negative do alinham.ento: •e born' 

se alinhar para importar tecnologia e j<i 'niio e conveniente' seguir trajet6rias divergentes para 

exportar. Se ganhar mercados regionais durante a lSI era urn. incentive para a realiza~o de operac5es 

de RT de adequat;ao dos produtos a condiy5es locais, na nova con:figurat;ao do SNI tal incentive 

desapareceu. 

Deste modo, o maior alinhamento e a coordena~ao em technological .frames de paises 

desenvolvidos tende a anular a via de desenvolvimento tecnol6gico potencial diferenciado. De fato, 

ao se optar pela impoi"ta):io de tecnologia como recurso suficiente para a modemiza.yio da produ((iiO, 

ao menos uma frat;ao das acumulay5es anteriores resuham desfimcionais. No novo regime social de 

acwnulayiio, algumas aprendizagens, qualificayOes, skills, sao tao descart<iveis como as m3.quinas e 
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equipamentos, mantidos em funcionamento durante d6cadas, que, urna vez instalada a nova dotac;:ao 

importada, passam a ser sucata. 

Trata-se, uma vez mais, de urn fen6meno de transduyao. Ao colocar a acumulayao s6cio

tecnica anterior num novo contexte (pr€i-existente, par outre lade) mediante o alinhamento e a 

coordena~o com technological frames alem-fronteiras20
, aparece urn 'efeito de obsolescencia'. 0 

prOprio estilo tecnol6gi.co de inovayao, que pennitia reduzir o gap que separava a produyao local dos 

parfunetros internacionais, e desempenhava, portanto, urn papel modemizador, passa a ser agora urn 

construtor de defasagens indesejiveis, urn mecanisme de "atraso". 

Isto nao significa que o SNI tenha mudado de estilo tecnol6gi.co de inova~o de base durante 

esta fase, ja que, na realidade, nao tendeu a aparecer urn novo estilo tecnol6gi.co dominante que o 

substituisse. Mas implica que o SNI alcanyou urn novo ponte de estabilizayao, em que a importfuJ.cia 

relativa, as oportunidades de aplicayao e, :fundamentalmente, a potencialidade do aprofundamento 

do processo de upgrading do estilo tecnol6gico de inovayao baseado em RT e CNA se reduziram 

drasticamente. 

- politica de C&T, trajetOrias sOcio-tecnicas e nio coevolu~io 

A politica de C&T nao conseguiu gerar, durante esta fase, nenhum nivel de convergencia significativa 

entre as trajet6rias s6cio-tecnicas dos institutes de P&D pU.blicos e das empresas produtivas. Se 

alguma convergfulcia poderia ter se gerado no inicio dos anos 70, devido a concepyao de politicas 

de raiz anti-dependentista tanto no plano econOmico geral como no da PCT em particular, a mudan¥3-

de orientayao das regulay6es a partir de 1976 deu Iugar a urn fen6meno aparentemente paradoxa. 

Enquanto e possivel registrar uma coincidencia no plano da concepylio da politica econ6rnica de 

abertura e uma politica laissezfaire em C&T, e uma implementaya.o sincr6nica de ambas politicas, 

o resultado da coincidfulcia, Ionge de gerar uma convergencia entre institutes e empresas, ocasionou 

a deteriorayio dos vinculos pr6-existentes. A dinamica derivada da implementayao destas politicas, 

ao alinhar e coordenar as trajet6rias s6cio-tecnicas locais com technological frames exo-gerados, fez 

com que, na pnitica, o environment da mudanya tecnol6gica das firmas locais fosse o mercado 

20 A expressao quer salientar o futo de que tais technological frames sao gerados, conformados, padronizados 

alem das fronteiras nacionais. 
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internacional de tecnologias. 

Depois, os prop6sitos vinculacionistas implementados durante a d6cada de 80 foram 

aparentemente insuficientes para evitar a dinfunica de downgrading, e impotentes para gerar 

fenOmenos de intera~ao sin6rgica. 

Neste contexte, foram invi<iveis fen6menos de coevolu~ao entre institui~Oes de pesquisa e 

produtivas. Os poucos casos em que era possivel registrar algum nivel de convergencia, durante a 

fase anterior, tendem a desaparecer durante a presente. Dado que, em geral, respondiam ao impulse 

constante de uma unidade estatal, as restri~6es or~ament8.rias e a redu~ao da iniciativa do estado iam 

contra sua continuidade. 

~ constitui.;3o ideol6gica dos atores e dinimica de mudan.;a tecnol6gica: 

Durante esta fuse, perde espa~o a questao da autonomia nacional como eixo das propostas politico

econOmicas. Regulay6es tais como compra nacional, cr6dito diferencial para empresas de capital 

nacional, ou a instaurayao de politicas que privilegiaram o mercado interne foram deixadas de lado. 

0 objetivo de desenvolvimento industrial r8.pido, vinculado ao aumento do grau de autonomia 

nacional, se tomou uma utopia frente as delimitay6es das sucessivas politicas de ajuste, de restri~o 

do gasto pUblico, e de politicas anti-in±lacioniui.as de restriyao do consume e "esfriamento" da 

atividade econOmica. 

Do processo de mod~ por duas vias e dois prazos da fase anterior, apenas ficou a via 

da importa¢o de tecnologias. A via de fomentar o desenvolvimento econOmico e social mediante a 

a~ a Iongo prazo dos institutes de P&D permaneceu vigente apenas no imaginiui.o da comunidade 

cientifica. 

A questao da autonomia passou a ser considerada invi3.vel ou indesej3.vel, segundo as 

diferentes posi~6es ideolOgicas, mas para alem destas diferen~as existia certo consenso: nao era 

considerada 'possivel'. No plano da PCT, restou da formulaya.o de PLACTS urn discurso de 

autonomismo moderado. E mais, certa mercia no pensamento dos policy makers de C&T dos anos 

80 parece ter motivado que a PCT fosse concebida como se ainda estivesse vigente a estrat6gia lSI, 

como se ainda houvesse expansao do investimento pUblico, e como se tivessem empresas 

especializadas de capital nacional (grandes firmas ou P&MEs) que incorporassem a inova~ao em sua 
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estrategia de acumula¢o. 

No plano cia atividade tecnol6gica concreta do estado, as iniciativas tecno-nacionalistas e os 

projetos tecnol6gicos de longo prazo vinculados as fon;:as annadas (CNEA/marinha; fabricar.;:Oes 

militares/exercito; flibrica nacional de avi5es/aeronAutica) foram debilitando-se ate sua extinyiio em 

alguns casas, ao Iongo da fase. 

A percepr;:lio da acelerayao do ritmo de mudan~ tecnol6gica e o carater intensive em ciSncia 

dos novas produtos no mercado intemacional parece ter funcionado como urn mecanisme de inibir;:ao 

de possiveis iniciativas aut6nomas e consolidou uma "sensayao de inviabilidade" de estrategias de 

desenvolvimento tecnol6gico locais ambiciosas au de longo alcance. A existencia de uma dinfunica 

anterior de coevoluyiio entre instituir.;:Oes de P&D e empresas produtivas poderia ter evitado esta 

sensayiio, sua ausencia parece te-la reforr.;:ado21
. 

A produyao industrial para o mercado ficou submetida a racionalidade da 'crise permanente'. 

Aumentou a sensayiio de instabilidade. A incerteza reduziu ainda mais as prazos, ate urn nivel 

incompativel com uma estratf:gia baseada em inovar;:ao. Aparentemente, a inovar.;:iio deixou de 

aparecer como uma possibilidade viAvel de realizar.;:iio de Iueras. Durante esta fase, praticamente niio 

se inicia nenhuma empresa caracteriz8vel como "schumpeteriana". Longe disso, algumas das 

iniciadas durante a fase anterior desapareceram ou alteraram sua estratf:gia de neg6cios, 

assemelhando-se, em linhas gerais, ao padriio de mudanya tecnol6gica dominante. 

-a crise do SNI argentino como processo de auto-()rganiza~o·secund&.ria: 

A crise e reversi.o cia d.infunica do SNI argentino durante esta fase parece responder, como na anterior 

fase de conforma.r.;:ao, a urn processo auto-organizado. Embora alguns dos fatores que incidem nesta 

reversao se originem fora do SNI, o que e aqui particularmente interessante e a forma como a endo

causalidade do sistema existente fez com que tais exo-causalidades nao ocasionassem seus efeitos 

"normais". 

De fato, enquanto algumas das exo-causalidades tiveram forte incidSncia sabre a evolur.;:iio 

21 
A iniciativa do P61o Infonruitico pode ser entendida, neste sentido, como uma tentativa de gerar uma 

d:infu:nica tecno-produtiva baseada na coevol~o de firmas e unidades academicas de pesquisa e fOl"lllaC3o de pessoal 
qualificado. Sen fracasso parece mostrar a inviabilidade de iniciar tais din3.micas em contex:tos adversos. 
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do SNI argentino, nao poderia se afirmar que a reversao da dinfunica inovativa foi urn processo 

organizado, dado que as medidas politicas geraram fen6menos de causalidade negativa e antagonismo 

organizacional, evidentemente nao previstos em sua concepyao. Embora nas medidas econ6micas 

adotadas durante o periodo nao apareya de forma explicita a questao da inovayao (nero como 

objetivo, nem como mi:dio ), de fato se faz menyiio de forma reiterada a intenylio de aumento a 

competitividade da indUstria local ou as export~Oes industriais. E mais, uma das explicay5es usuais 

do fracasso e/ou esgotamento da ISL naquele momenta, era sua incapacidade de expandir as 

exportar;Oes industriais; a abertura funcionaria como urn mecanisme otimizador, destruindo as travas 

que 0 protecionismo lhe impunha a produ'"" ( e a criatividade) local Dificilmente algum policy maker 

daquela i:poca pensaria que para alcanyar tais objetivos era conveniente urn downgrading da dinfunica 

inovativa local (podiam nao pensar explicitamente em 'inova.ylio', mas nao pensar 'contra' ela). 

Portanto, nao parece adequado interpretar de forma linear, que as medidas de abertura 'organizaram' 

a crise do SNI, mas que a reversiio da dinfunica resultante constituiu urn efeito niio buscado de tais 

medidas no marco de urn processo auto-organizado. 

Neste sentido, o processo de reversao respondeu a uma causalidade complexa, a urna exo

endo-causalidade. Por se tratar de urn fen6meno de auto-organizaylio que se originou num sistema 

ja existente, e conveniente qualifica-lo como fen6meno de auto-organizayao secundaria (ver ponto 

2.3.5.3.). A seguir se enumeram, a modo de sintese, os aspectos mais significativos para urna 

argumentayao oeste semido: 

a) embora o fenOmeno de reversao da dinamica do SNI se origina a partir de algumas iniciativas 

concretas, nenhuma estava explicitamente vinculada a mudanyas na din3mica inovativa em sentido 

negative; 

b) o fen6meno se estende sem que medie nenhuma a.yao organizativa causabnente vinculavel; 

c) as politicas ofertistas-vinculacionistas fracassaram uma vez mais em seu prop6sito de gerar 

interay5es. Estas tentativas de organizayiio foram neutralizadas ou subordinadas -pelo prOprio 

processo auto-organizado- a dinfunica geral; 

d) o estilo tecnol6gico de inovayiio dominante apenas foi contemplado tardia e perifericamente pela 

planificayao govemamental em PCT, e percebido como urn fenOmeno positive 

e) o processo de reversao do SNI pede ser pensado como urn efeito nao desejado/nao buscado da 
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implementat;ao de politicas de abertura e de estabilizar.;;ao e ajuste; 

f) nenhuma das politicas que tiveram incidflncia na evoluyao posterior do fen6meno e caracterizavel 

como diretamente vinculada a atividades inovativas. Pelo contrario, todas as causas que impulsionam 

o processo sao de caniter sistflmico 

Enquanto, durante a fase anterior, a conserva.yao e pervasidade das condiy6es de regulayao 

incorporadas em sua dinfunica dava ao SNI argentino uma certa consistSncia, nesta fase parece ser 

precisamente a instabilidade do estado de 'crise permanente' o elemento que d<i estabilidade dinfunica 

ao sistema. 

- caracteriza~ao estilizada do SNI argentino nos anos 80 

Em meados da d6cada de 70, se produz uma ruptura da trajet6ria do SNI argentino. Depois de urn 

periodo de reacomodayao, parece ter se desenvolvido uma nova confonnayao dinamicarnente est:ivel, 

com uma tendencia ao downgrading. 

A d.inamica inovativa do SNI argentino apresentava, em sua conformayao estabilizada durante 

a d6cada de 80, as seguintes caracteristicas (em termos muito estilizados) (ver quadro 6.5): 
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.5. 6 c aracteristicas da dinimica inovativa do SNI ar2entino nos anos 80 

caracteristicas dinimica e tendfulcias* 

origem dos padr6es tecnol6gicos: exo-gerado (coordenal(iio progressiva) 

estilo tecnol6gico de inov~ao dominante: RT e CNA intraplanta (restrito) 

gran de incidSncia sabre a dinfun.ica de mudan~a tecno16gica: baixa 

dinamica da trajet6ria: downgrading (constante) 

nivel de formali~iio das atividades inovativas: baixo (em queda) 

nivel de intera~t1io das unidades de P&D com as produtivas: muito baixo (estavel) 

potencial de inovar;ao: baixo (estivel) 

nivel de complexidade das operal(Oes tecnol6gicas realizadas: baixa (estivel) 

velocidade da mudanca tecno-produtiva derivada: baixa (estavel) 

nivel de sinergismo do sistema muito baixo (em queda) 

nivel de intera90es usu:irio-produtor: muito baixo 

nivel de intera¢es inter-institucionais muito baixo - ( redes em desestrutura~o) 

nivel de apropriabilidade das inoval(Oes muito baixo (estivel) 

grau de coesao do sistema muito baixo (estivel) 

sustentabilidade (aparente) de uma diru1mica de upgrading baixa 

* tendertcia: comparativa, em reiacao a fase anterior. 
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6.2.3. De 1991 a 1995: rearticula~iio do SNI e mudan~a tecnolOgica via importa~io de 

tecnologia 

6.2.3.1. Sobre a defini~io da fase 

Embora o final da fase anterior possa ser identificado com uma mudanya na politica 

econOmica correspondente a gestae presidencial de Carlos Menem, as mudanyas na dinamica s6cio

u~cnica foram posteriores. Em particular, as principais alteray6es aparecem depois da implementayao 

da Lei de Convertibilidade, em 1991, memento a partir do qual se abre urn periodo de profundas 

alteray6es nas politicas de regulay3.o. 

Comparado com aruptura qualitativa dos anos 1976-1978, o corte dos anos 90 parece menos 

evidente, mas o surgimento de novas atores e a variaya.o em alguns comportamentos tecnol6gicos 

coincidentes com mudanyas na politica econOm.ica, na dinfunica econ6mica e na dinamica de 

concepy3.o e implementayao da PCT tornam conveniente introduzir uma distini([O temporal. Talvez, 

no futuro, esta distinyao pareya simplesmente de grau, e a fase se integre a anterior, num extenso 

periodo 1978-199 ... , mas no momenta e conveniente explicitar algumas mudanyas de estilo 

tecnol6gico e, fundarnentalmente, das condiy6es de viabilidade das trajet6rias inovativas. 

Ao contnirio do corte dos anos 70, quando simultaneamente foram alteradas a dinfunica 

s6cio-t6cnica e a inovativa, nos anos 90 o corte e mais clara no plano da dinfunica s6cio-t6cnica, 

enquanto nao parecem ter ocorrido alteray()es significativas no plano da dinfunica inovativa, que 

mantCm, com leves variay6es, a tendSncia registrada durante a fase anterior. 

A fase, evidentemente., nao termina em meados dos 90. 0 fim do periodo em 1995 

simplesmente corresponde (como se esclarece no ponte 1.3.) ao alcance das fontes secundarias 

analisadas. De fato, a fase parece continuar ate o presente, com dinami.cas s6cio-tt':cnica e inovativa 

est<iveis no momenta de redayao desta tese. 
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6.6. FenOmenos relacionados com as dimimicas sOcio-tecnicas e inovativas {1990-1995) 

Atividade dos atores tecnoiOgicos A dinamica econOmica. Politicas Politica cientifica e tecnolt'lgica 

na Argentina estatais e estrategias de atores 

3.3. Cronologia tentativa da dinimi.ca 4.2. Cronologia: Fases da evolu~ 5.2. Cronologia: Fases da PCI 

inovativa local econOmica 5.2.1.5. 1989-1995: do laissezfaire ao SNI 

3.3.3. 1990-1995: dive-rsifi~ de 4.2.3. 1991-1995: a segunda abertura como politica setorial 

comportamentoo econ&nica 5.2.1.5.1. 1989-1994: laissezfaJre e uma lei 

5.2.1.5.2. 1994-1995: o SNI como politica 

setorial 

3.3.5. Alguns aspectos da din3mica sOcio- 4.3. Alguns aspectos da dinimtca 5.4. 0 constante e o vari:ivel na PCf 
temlca das empresas produtoras de beJLS e econOmica rebcionados com a dinimica .......... 
servt~os sOcio-tecnica 5.4.1. Centralida.de do papel do estado 

3.3.5.1. Estilotecnol6gico de inovayii.o: 4.3.1. Fases do desenvolvimento industrial: ( constante ): concepyio, impletllelltayiio e 

mudan93- tecnol6gica mediante importayiio de abertura econ&nica com aumento das fmaneiamento. Mas sem consenso entre 

tec:nologia. Difusao de mudanyas tecno16gicas exporta¢es industrials e lED fra~ do aparato de estedo. Dispersii.o em 

"brandas" com assessoria local ou 4.3.2. Mudano;;as no regime social de sub·unldades de trajet6rias divergentes. 

intemacional (inovayOes brandas por auto- acumu~iio: maior con~, 5.4.2. Descontinuidad.e da PCT argentina: 

organizwrii.o ). Pouca inovayiio incremental aprovechamento de mercado regional e de ( constante)Primeiro rest.alll"ayiio do laissez 

local. RT quantitativa, menos RT qualitativa, vent:ajas de radica¢o. oligopoliza9io faire. depois reo~o. Descontinuidade 

menosCNA cree1e:nte. mesopolitica. 

3.3.5.2. Downgrading das trajet6rias 4.3.2. 1. Abertura comercial: libremercado 5.4.3. Can\.ter perif"erico da PCT (const.ante): 

inovativas. Debugging e rnatnJtens:io. 4.3.2.2. Mu~ de atores dinamk:os: n3o integrayiio em agenda govemamental. 

Inovayao prOpria tern menos relevineia nas Grandes Grupos Econ&nicos e Irrelevante para politica eoon&mica. Poiitica 

estrategias das finnas. Transnac:ionais. Desapariyiio do Estado setorial Nov111i instrumentos a partir de 1994. 

3.3.5.3. Integr3fii.o em technlngica/frames Produtor. Mudanya de estrategias: inte~ 5.4.4. Mudanyas na poiitica de laissez-faire: 

allim-fronteiras (em particular por parte das globalizada ou regional, joint ventures, desde 1994, maior sofistica9io te6rica 

finnas mais dinimicas). Learnmg by buying associa~Oes, take overs. Onda de lED. (incorp0fa.9li.o de concepr;WJ neo-

gera efeito contraproducente para inov~o Expansao e aumento de produtividad edos scuhmpeteriana), peer review, ferramentas 

local ( compradores qualificados). intensivos em esca.la. maiores di:ficuld.a.de& dos demand pull. 

Uceneiamento,joim vemures, transfereneias fomecedores especializados. Surgimento de 5.4.5. Debilidade do est.ado como policy-

intramuros em ETs, etc. contraproducentes urn pequeno grupo de 'baseados em ciencia'. maker: primeiro ~o politica'. Nii.o coeryiio 

para CNA Efeitos aparentemente Pouca integrayiio de redes locals sobre estrategia tecnol6gica privada 

irreveiSiveis (por perda da condi¢6 (fragmentadas) (constante). Desde 1994, tentativas de 

"autogera.da" da iniciativa tecnol6gica). A 4.3.2.3. Centralida.de do comercial. L6gica coordenayao mediante organizayiio gerencial 

originalidade gera riscos nao compeosaveis. empresariaL L.Ogica de acumulayiio e ~de incentivos e ~ wonOm.ica 

3.3.5.4. Correlayiio abertura/ financeira. sobre institui~Oes. 

desverticalizayao I im~ de insumos e 4.3.2.4. Reestnrb.II"ayOes ofen.sivas: aumentos 5.4.6. Complexida.de e auto-organizwrao nao 

"'~ 
de produtividade e reequiparnento; e po!Jcy making process local: primeiro 

3.3.5.5. hnpa.cto daabertura sobre os defensivas: manuten¢io da estrutura gera1 a~ de sub-unidades, desde 

processos interativos: Maior intensidade em gerada durante lSI. (movimento relativamente 1994 iniciativas desarticuJadas. Inexistencia 

fenOmenos de intemacionaliza.ya.o de relayOes constante desde fuse anterior) de tentativas para coordenar o setor privado 

user-producer (commodities pal"3 usuario 4.3.2.5. Desregulacionismo Ire- COJl1 o piiblico (e sim pUblico com privado) 

universal). Nio intera9ii.o com unldades de regulacionismo: nova r=figuraya.o geral do 5.4.7. Diversida.de organizativa e deficit de 

P&Dnacional ou estrangeira (e fechamento marco regulat6r:io: diminuiyiio das 1arifas de imp~ ( const:.antc, em redu~?-o desde 

de unidades de P&D de tiliais de ETs). import4o, simplifica¢o do aparato 1994): concep9iio setorial de instituiorQes, alta 

Consoli~ de rnodelo de empresario regulatOrio. Politicas setoriais mercia unidades de C&T, maior 

'usuario passivo detecnologia importada'. (automobilistica, ayiicar). Beneficios aos permeabilidadea. politicas de coortienayio. 

Irracionalidade da COilSei"Vay3o de setores mais conce:trtra.dos. Alltonomia. universitiria. Maior ~ 

arumulayOes e acervos tecnol6gicos 4.3.2.6. Firn ou reduyiio de subsldi.os e de recursos estatais (gestiio uniiicada) desde 

""""-· isenQOes de incentivo. Novos subsidios diretos 1994. Tentativas de gerar um ibnbito legal 

e indiretos a empresas privatizadas e ao IED. comum. 

4.3.2.7. Aumento do poder de lobbying: em 5.4.8. Modelo organizacional do complexo 

funyio de privatiza90es, contratos com o de C&T: policy making incremental 

estado, etc. Awnento da conupyiio. (constante, ref~ durante~ do 
4.3.2.8. Quase-renda oligopOlica: monop61ios laissezfaire). Modelo de conilito e 
nii.o transit6rios por subsidios por conb"atos de negoci~ no conjunto da PCT. 0 modelo 

privatizayao, lobbying, fus5es e take overs e burocniti.oo continua vigente nas institu~ e 

"impetfeir,:iio de mercados" (ben\: agencias. Tentativa de implemenl:.af!O como 

parciahnente trans:iveis ). Em escaJ.a nacional sistema de gereneiamento (1994 em diante). 

ou Mercosul. 
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3.4.4. Algqns aspectos das ~Oes de 4.3.3. Otempo no imaginario social 5.5. Aspedos da Per relaciooados com a 

C&T reladonados rom a dinimica sOcio- 4.3.3.1. Menor incerteza macroeconOmica. dinimica sOcio-temica 

tecnica Paridade fixa por lei. Modelo econOmico 5.5.1. Grupos socials relevantes: 

3.4.4.1. ~odecapacidade local de estivel (estado garante) protagonismo da comunidade cientifica. e dos 

pesquisa e desenvolvimento ( elemento 4.3.3.2. Politica inicial de shock Seguida por tecno-burocratas. Maiores ~aes dos 

constante • esta~o a inicio da fase) esrabilidade relativa (instabilidade global), Ultimos (desde 1994). 

3.4.4.2. Dispersao da tendencia a expansio estabilidade monetaria, visao moderada de 5.5.2. Ofertismo (constante) mais elementos 

acumulativa linear (segundo instituiylio e cuno prazo. Apoio do poder econ&nico de Demandismo: na pr.itica, combin~ 

setor) concentrado, da banca intemacional e do dentro de modelo linear de inova~o (science 
3.4.4.3. Ofertismo: desaparecimento de atores investimento extemo. push e technology pul[). Diver:sii'icafio da 

demandantes ( empresas estatais) 4.3.4. Politica econOmica incremental: matriz oferta. Na teoria, modelo intentivo (a partir 
3.4.4.4. Trajet6ria tecnolOgica inercial das neo-liberal: cimbio livre e de 1994). Ofertisrno reforo;a.OO por incentivos 

institui~es. Apenas desde os 90 incorporayli.o desregulament.ayli.o. Dentro do modelo, e peer review. 
(parcial) de tecnologias branda.<J. Crescimento negocias;ao po:nnanente com poder econ&nico 5.5.3. Neo-vinculacionismo 

incremental concentrado (fmanceiro, comercial e 5.5.3.2. 1990-1995: difusao do Neo-

3.4.4.5_ Escassa vincul~io entre as produtivo ). Acordos estruturai.s com a banca vinculacionisrno: ~ode incubadoras, 

institui~ de C&T e as empresas. Normas e intemacional. oficinas de transferencia de tecnologia em 

o;ontrole de qualidade. Extensao de politicas 4.3.5. G.-andes assimetrias e he1ero~ univer:sidades. Fonnalizayiio de~ 
univer:sitarias de vincul~o o;om o setor (por setores e, fundamentalmente, por fumas). com o setor produtivo. Colocado como forma 

produtivo. Po~ de lm:ros e prejuizos. de auto-financiamento de unidades de P&D. 

3.4.4.6. Desaparecimento virtual da 4.3.5.1. Desestrutt.lrafiio e regress.io: Se:rn iniciativa ou apoio esta1al. 

vincula'fio intra--estatal. Privatiza¢o faz cristaliza\'io de condi~iles da fase anterior 5.5.3.2.3. Algumas derivaQOeS institucionais 

desaparecer unidades de P&D em ernpresas (irreversibilidade). Dificuldades para setores e das iniciativas neo--vinculacionistas: 

ptiblicas. fumas com estrategias "defensivas". surgimento de uma burocracia especializad.a 

3.4.4.7. Especia~io desarti.culada: Ressurgimento de redes ( curtas e nos niveis meso e micro. Conflitos na 

desarticul~o de grandes unidades fragmentadas) de fomecedores (p~ e comunidade cientifica. 0 mercado substitui o 
multipropOsito segundo demanda (potencial subensambles ). Niio recupera?o de setores estado { ou a prOpria comunidade) no 

ou real). Cri~o de instituiyOes por dinimicos durante lSI (em particular: direcionamento da pesquisa 

independiza.,.ao de subunidades segundo setor fomecedores especializarlos) 5.5.3.2.4. Limita90es na implernenla9io do 
produtivo. 4.3.5.2. Desestruturayiio local por neo-vinculacionisrno: falta de demanda, 
3.4.4.8. Organiza~ilo I nao auto-organizao;:io especial~o (segundo vantagens fracasso na gera.ylio de sinergias. 

das intera¢ies. Menor nivel de sinergia Auto- comparativas e de oportunidade). Divisao de 5.5.4. Trajet.Oria dareflexiio sobre PCT na 

~negativa tarefas em produ9i.ies globalizadas de ETs. """""'' 3.4.4.9. Equifinalidade das trajetOrias Integraylio global (globalizayio de uma sO 5.5.4.2.3. 1990-1995: politica de inoVIIfiio 

institucionais: perda de importincia da CNEA via) a redes de fomeoedores intema.cionais 5.5.5. Emul~o, c6pia, transfetincia, 

(im:versibilidade). Maior participayiio de IED adaptaylio, traduyiio, translation, transdu~iio: 
3.5.4. Alguns aspectos das patentes <limo. medidas neo-vinculacionistas como tentativa 

reladonados com a dinimica s6cio-- de emula¢" de descriVfieS de casos hem 
tecnica: diminu~ patentes concedidas, sucedidos em paises desenvolvidos. 

maior retlncesso participayiio local (tendencia 

estivel duratlte aberturas). Pouquissimas 

patentes em registros de paises centrai.s. 
3.6.4. Alguns aspectos do comercio 

exterior relaciona.dos 

C(llll. a dinimi.ca sOcio..tecnica: 

e~ ooncen1radas em poucos setores, 
commodities, menor intensidade tecnol6gica, 

orientadas a mercados rnenos dinimicos. 

Expansio ~ energeti.cas 

(repritnariza9ao ). Surgimento de ~-
intensivas em tecnologia (contribulotio 
marginal). Estagna9li..o das commodities. 

Padrio de especializa9li.o: bees intensivos em 

recursos naturais. 0 .aumento nas exporta¢es 
se explica pelos setores energetico e 

automobilistico. 

lmportaQOes oompetem com produ98o local. 

Allmento da brecha tecno!Ogica entre 

~ee~. 
Desvantageru: reve1adas em setores de media· 

alta e alta intensidadetecnolOgica. Vantagens 

em intens:ivos em rcc:ursos llilturais. 0 

upgrading tecnol6gico de ~Oes e 

explicado exc!usivarnente pelo Mercosul 

{menores assimetrias mas igual ~). 
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6.2.3.2. Dinimicas, trajetOrias e interjogos 

Nesta fase se alteram algumas caracteristicas da din§.mica s6cio-t6cnica anterior. Sao 

rearticuladas as redes de interayOes do SNI, aparecem alguns novos inteijogos, se incorporam novos 

atores tecnol6gicos e se produzem novas articulay5es com technological frames al6m-fronteiras. 

Estas alteray6es na dinanrica s6cio-t6cnica parecem conduzir o SNI a urn novo plano de estabilidade 

relativa, que, por outre lado, mantem em linhas gerais a dinfunica inovativa anterior. De fato, parece 

se afirmar a tendSncia ao downgrading observada na fase anterior. No contexte desta alterayao do 

SNI, se consolidam os fen6menos de auto-organizay:ao negativa, apesar de algumas tentativas de 

organizay:ao em contrario, no plano da PCT. 

- o espa.;o da dinimica inovativa na dinimica de mudan.;a tecnolOgica 

Durante esta fuse a dinfunica de mudanya tecnol6gica foi reativada. Uma vez mais, e possivel 

registrar alterayOes nas quatro vias de mudanya tecnol6gi.ca vigentes durante a fase anterior: a) o grau 

de incidSncia e a importfulcia relativa da importayao de tecnologias incorporadas parecem ter 

aumentado significativamente, mas desta vez, al6m disso, aumentou a propory:ao de tecnologias 

desincorporadas (em particular, de tecnologias brandas). Praticamente toda tentativa de mudanya 

tecnol6gica parece ter sido resolvida mediante a importayao de tecnologias. 0 fen6meno adquiriu 

especial import3ncia, em virtude de duas tendSncias: i) frente a reativayii.o da economia, urn 

importante grupo de firmas locais decidiu se reequipar, ii) uma onda de investimentos estrangeiros 

diretos (lED) provocou transferSncias de tecnologia intra-corporativas e importay6es de 

equipamentos; b) as operay6es de Reciclagem Tecnol6gica (qualitativa) continuam perdendo 

import§ncia. As operay5es de RT (quantitativa) de debugging, nos setores produtivos mais 

dinfunicos, e as atividades de manutenyao de mitquinas e processes (incorporados durante as fases 

anteriores), nos menos dinfunicos. explicam grande parte da mudanya restante. A operayao de C6pia 

N3.o Autorizada parece ter perdido incidencia de forma quase absoluta22
; c) continua se reduzindo 

o espayo do setor de fomecedores especializad.os. Surge urn pequeno setor de empresas de serviyos 

22 A atividade de P&D em algumas fumas de software, biotecnologia e microeletr6nica pode implicar a 

~de algumas~ de RT e CNA, mas a ponca informa.t;iio disponivel impede fazer maiores afirmaC(ies 

a respeito. 
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de assessoria empresarial (em geral dedicadas a difusao de tecnologias brandas); e d) a evoluyao de 

atividades de P&D formal intraplanta parece estar em franca redu~ naqueles setores e empresas que 

haviam mantido essas divis6es durante a fase anterior (siderurgia, petroquimica). Mas, ao mesmo 

tempo, e possivel registrar a surgimento de urn pequeno conjunto de :firmas intensivas em tecnologia. 

De todo modo, sua incidencia e marginal, nao chegando a configurar uma tendencia de upgrading 

a escala do SNI. 

Mas e possivel ainda registrar o surgimento ou intensificayao de outras seis vias de mudanya 

tecno16gica: a) licenciamento de processes, patentes e marcas, para a produyao local de bens de 

consume; b) participa¢o de empresas estrangeiras no pacote aciomirio de empresas privatizadas com 

transfer&lcia de tecnologia; c) transfenSncias de tecnologia por associay5es,joint ventures, etc. entre 

firrnas nacionais e transnacionais; d) transferencias de tecnologias por meio de processes de 

conformayao de uma rede local de fomecedores, e) take over de empresas de capital nacional com 

posterior transferencia intramuros do comprador estrangeiro e f) adoyilo de tecnologias brandas. 

Os intetjogos entre as primeiras quatro vias silo cada vez mais reduzidos e menos 

significativos. A vinculayio entre a importay§.o de tecnologias incorporadas e as operay5es de RT 

parece se reduzir as atividades de d£bugging. A nova dinamica de mudanya tecno16gica, baseada em 

importayOes, parece ir contra a r~o de tentativas de upgrading tecnol6gico mediante operay5es 

de R T qualitativa -no marco dos inteijogos da nova dinarn..ica s6cio-t6cnica. Assim, o interjogo 

positive entre importa.y6es e RT parece ter desaparecido completamente, nesta fase. Ao se estagnar 

tanto a dinamica de inov~ por RT qualitativa quanto o movimento de crescente fonnalizayao das 

atividades de P&D intraplanta, esta interayao tamhem. tende a desaparecer. Parece possivel registrar 

urn movimento de downgradinge downsizing generalizado das unidades de P&D enquanto divis5es 

orientadas a inovay[o23. 

Entretanto, foram gerados novas interjogos, entre a via de importa.yao de tecnologias e as seis 

novas vias indicadas acima: direta ou indiretamente, todas induzem ao aumento das importay5es e 

integra¢o das produy5es locais em technological frames al6m-fronteiras. A implementayilo destas 

vias, e, em particular, a ade>yao de tecnologias brandas pode gerar a realizayiio de algumas operay5es 

23 Aindaque, ao mesmotempo, seu nfunero nas estatisticas parer.;:a crescer. No ponto 3.4.3.2.1. se sugere uma 

explicar.;:OO deste aparente paradoxo. 
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de RT quantitativa (reorganizayiio do lay out). 

A manutenyiio do processo de downgrading da dinfunica inovativa e perceptive! na maioria 

dos sinais de atividade, registrados durante a fase anterior: a) os nU.meros de patentes continuam 

cainde, tanto em tennos absolutes, como na participayiio locaL A quantidade de patentes de titulares 

argentinas em registros t:Strangeiros e praticamente insigni:ficante (ver OS pontes 3. 5. 3. e 3. 5.4. ); b) 

continuam perdendo espru;:o e oportunidade as eperay6es de RT qualitativa (retrofitting, engenharia 

reversa, alteray6es em parfunetros de maquinas e equipamentos, melhorias em produtes e processes, 

transformayiie de mitquinas universais em especializadas, etc.). As operay6es de downsizing e 

manutenyao de equipamentos para aiem de seu desenho original se restringem a empresas com 

estrat6gias defensivas ou de sobrevivencia. Amplia-se a incidencia relativa de operay5es de RT 

quantitativa, em particular de debugging e, em menor medida, de technology blending. (ver os pontes 

3.3.3.; 3.3.5.2.; 3.3.5.1.; 4.3.24.; 4.2.3.3.2); c) continuam perdendo espayo e oportunidade as 

operay5es de CNA (ver pontos 3.3.3.; 3.3.5.3; 3.3.5.5.; 4.2.3.3.2; 4.3.5.2.); d) continua a reduyiio 

do setor de fomecedores especializados (rnaquinas-ferramenta) (ver pontes 3.3 .3; 4.2.3.3 .1; 4.3 .5.1 

e 4.3.5.2.); e) desaparecem das empresas estatais de hens e setviyos (e de suas unidades de P&D) em 

virtude da politica de privatizayiio. Sem execuyao de grandes obras pU.blicas. Assim, praticamente 

desaparece o estado produtor como ator tecnol6gico (ver pontos 3.3.3.; 3.4.4.6.; 4.2.3.2.; 4.3.2.2.); 

e t) continua se afinnando o padrao de especializa¢o intensive em recursos naturais nas exportay5es 

(ver pontos 3.6.2. e 3.6.4.). 

Entretanto, aparecem duas tendfulcias de sinal contriuie (mesmo que de magnitude reduzida): 

a) reaparecem algumas exportayOes intensivas em tecnologia, e/ou correspondentes a setores 

'baseados em ciencia' (ver pontes 3.6.2. e 3.6.4); f) surge urn grupo de P&MEs com atividade 

sustentada no setor 'intensive em ciencia' (ver ponte 3 .3.3.). 

Embora, como nas fases anteriores, seja possivel perceber uma significativa converg&cia 

entre fen6menos heterogeneos, desta vez, devido as duas tendencias previamente assinaladas, nao e 

generalizitvel ao conjunto do SNI, portanto, s6 parece possivel afirmar que: a) em sua maioria, os 

fen6menos sao novamente simult3.neos e convergentes, e b) chegam ao conjunto das produy6es 

locais, com algumas ex.cey6es (no nivel de firmas pontuais) (ver ponte 3.3.3). 
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• o SNI como modelo chain-linked 

Em linhas gerais, a modelizac;ao chain- linked do SNI argentino desta fase aparece como uma 

cristalizac;ao do rnovimento de downsizing e reestruturac;ao regressiva do setor industrial da fase 

anterior. A onda de reativac;a:o econdmica do periodo na:o parece ter alcanc;ado o SNI, em seu 

conjunto, mas, no melber dos casas, a algumas firmas pontuais. Nao se ampliaram ou restauraram 

as inst§ncias de desenho de detalhe e teste e de invenc;5es e/ou desenho analitico, reduzidas ou 

desaparecidas durante a fase anterior. 

Embora a adoc;3.o de tecnologias brandas, aplicac;ao de normas de qualidade e atividades de 

reorganizac;ao da produc;ao tenham levado, em geral, a uma maier formalizayao das empresas e a uma 

diferenci~ interna de tarefas, entre as quais normalmente tende a aparecer uma sevfto de P&D, a 

func;ao real destas divisOes parece se restringir ao controle de qualidade de produtos e insumos, 

controle de tempos operatives e soluc;ao de problemas de debugging. Em outros casas, como parte 

do processo de reorganizayao e downsizing das fumas, as sec;Oes de P&D foram diretamente 

eliminadas. 

A cadeia central de inovac;ao do SNI argentino (retroac;3.o F) se manteve, entao, restrita ao 

circuito curta de tres inst§ncias: a) redesenho e produc;ao, b) distribuic;3.o e mercado e c) mercado 

potencial, no interior das empresas produtivas. Mas todas as instfulcias se viram afetadas pela 

mudanya no regime social de acumulac;ao. As operayOes inovativas da instfulcia a) de redesenho e 

produc;ao, se restringem a atividades de RT quantitativa (fundamentalmente em debugging, algumas 

opera.c;Oes de technology blending, e, no caso de empresas com estrategias defensivas, manutenc;ao 

dos equipamentos adquiridos previamente, para al6n de sua vida Util segundo o desenho original). 

Tende a se reduzir, deste modo, o alcance das operacOes inovativas desta instftncia. 

A inst§ncia b) de distribuic;ao e mercado, traz si.nais positives de recuperayao do consume e 

ampliayio do mercado (fundamentalrn.ente pela ativayao do Mercosul). Esta altera~ao do horizonte 

de neg6cios teve repercussOes sabre a inst3.ncia c) de mercado potencial. A percepyiio de amplia.c;ao 

do mercado potencial regional, como tendencia de longo prazo, parece ter induzido a urn 

aprofundamento e difusao da trajet6ria s6cio-tecnica ofensiva ou pr6-ativa iniciada durante a fase 

anterior: ativa mudanc;a tecnol6gica orientada a participac;ao no mercado regional e internacional. 

Mas esta ativac;ao da din§.mica de mudanya tecnol6gica das firmas nao implicou a ativa.c;ao 
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de rela~Oes entre unidades de pesquisa e unidades produtivas. Mesmo aquelas firmas que encararam 

trajet6rias ofensivas com iniciativas inovativas continuaram com opera~es intraplanta, licenciaram 

no exterior uma parte da tecnologia ou incorporaram assessoria intemacional. Assim, embora tenham 

se alterado uma vez mais o contexte de regula~iio, o mercado potencial e a composic;iio de atores 

dinamicos, isto nao implicou o surgimento de interac;5es mediadas (de tipo K-R) ou diretas, de 

incorporac;ao de inven~5es geradas por instituic;5es locais de C&T (de tipo D). Ainda nos casas de 

aprofundamento da dinfunica inovativa, a intemalizac;a:o de operac;5es de P&D tomou dispens<iveis 

os relacionamentos de tipo K-R. 

A nova forma de perceber o mercado potencial parece ter funcionado contra uma maier 

incid&lcia da atividade de inova~ das firmas locais. Poderia se pensar em uma modelizac;a:o chain

linked da mudanc;a tecnol6gica em escala nacional G<i nao do SNI), onde as instfulcias de pesquisa, 

e corpo de conhecimentos, por urn lado, e de invenc;ao ou desenho analitico e desenho de detalhe e 

teste fossem realizadas pelo fomecedor externo de tecnologia, enquanto a atividade da firma se 

poderia se restringir ao circuito b<isico de retro-alimenta.c;ao F, conformado pelas tres instfin.cias: a) 

redesenho e produc;ao, b) distribuic;a.o e mercado e c) mercado potencial. E este circuit a poderia se 

reduzir ainda mais, restringindo a inst§ncia a) a func;5es estritamente produtivas, e eliminando o 

redesenho. 

Logicamente, neste contexte tende a diminuir a intensidade de interac;5es dentro do SNI a 

favor da intensificac;ao de interac;6es com os fomecedores extemos de tecnologias. Acentuam-se 

assim os interjogos registrados durante a fase anterior. No plano da pesquisa, a ampliac;ao da oferta 

de fornecedores extemos de tecnologia acompanhada da acelerac;iio do ritmo de mudanc;a 

tecno16gica, em paralelo com a existSncia de uma tendSncia ao aumento das exportac;5es (como 

estrat6gia de sobrevivencia ou expansao) aproxima ainda mais os produtores locais do mercado 

internacional de tecnologia. No plano do mercado efetivo, a introduc;io de produtos acabados 

importados, a orientac;B.o a participayio no mercado intemacional, a associac;ao com empresas 

transnacionais e a aquisic;ao das firmas mais dinilmicas de capital nacional por parte de empresas 

transnacionais tende a inibir a realizac;a:o de operayOes de CNA. No plano do mercado potencial, a 

prOpria ampliac;ao do mercado faz com que seja mais racional a associa.c;io com empresas estrangeiras 

(que impliquem participac;iio em sua estrutura de comercializac;ao e transferencia de tecnologias) ou 
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o licenciamento de produtos e marcas, que a realiza~ao de operat;:6es de CNA e R T qualitativa. 

Nesta fuse, a dinamica de relay5es do modele chain-linked local aparece in.ibida pela presenya 

de uma via alternativa de mudanya tecnol6gica: alinhamento e coordenat;:ao plenos da produyao local 

com technological frames al6m-fronteiras. No plano ideol6gico de determinaya:o do 'born' e o 

'possivel', parece terse confonnado a uma nova equat;:ao, claramente diferenciada da vigente durante 

a lSI: maior alinhamento e coordenayao = melhoria das pr8.ticas, maior eficiencia, ampliayao do 

mercado potencial, viabilidade das firmas. 

- a area de empresas estatais, a privatiza~io e o modelo chain-linked: 

A implementat;:ao de uma politica agressiva de privatizay6es significou a elimina.yao do estado 

produtor e, neste sentido, a perda de sua condiyao de ator tecnol6gico24
. 

Da forma em que foi implementada a politica de privatizay5es, e possivel deduzir que a 

politii::a econ6rnica vigente durante esta fuse nao vislumbrava nenhuma potencialidade econ6mica nas 

atividades de P&D realizadas pelas empresas estatais. Nem nas licitay6es nero nos contratos de 

adjudicat;ao aparece nenhuma ciausula que tenda A preservayao das divis5es de P&D. Tampouco se 

explicitam condit;:5es para fomentar atividades de inovayio local (apenas aparecem algumas 

especificay6es de parfunetros de serviyos e, fundamentalmente, refen3ncias a montantes de 

investimentos a realizar durante urn periodo detenninado ). E mais, como se assinalara nos pontes 

3 .3 .3. e 3. 4. 4.6., nas pr6prias licitay6es se exige a presenya de urn operador estrangeiro responsavel 

dos aspectos tecno16gicos, inibindo a participayiio local neste nivel. 

No plano s6cio-tecru.co, as privatiza.y6es constituem urn ponto de irreversibilidade da dinam..ica 

do SNI. Nao apenas porque a eliminat;:Ro ou reduyio das unidades de P&D pelas finnas 

adjudicatarias, irnplica a perda de conhecimentos acumulados e a ruptura de uma tradiyao, mas 

tambem porque levou ao surgimento de uma nova dinfunica s6cio-t6cn.ica. Por urn lado, porque a 

substituiyiio do estado por ernpresas privadas desarticulou as relayOes das empresas estatais com urn 

grupo de fomecedores do estado (com seus correspondentes incentives, creditos fiscais, lobbying, 

24
0 estado nao perdeu completamente sua condicao de ator tecnol6gico, pois ainda conserva outras tres 

dimensOes: sen papel politico, a possessao de unidades de P&D e sua condiyao de uswirio--consumidor. 
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etc.). As empresas adjudicatarias respondem a outra l6gica de relacionamento com fomecedores25 . 

Por outre lado, as privatizay5es viabilizaram ( e ate condicionaram) a integrayiio das ex

empresas do estado em technological frames al6m-fronteiras. 

Niio se trata de uma simples alterayiio da dinamica s6cio-t6cnica no nivel de urn conjunto de 

firmas; dada a condiyiio de monop6lio setorial de que gozavam as empresas estatais, as privatizay5es 

alinharam e coordenaram nestes technological frames set ores inteiros da economia argentina ( energia 

el6trica, comunicay5es, saneamento bclsico, gels dom6stico). 

Se durante a fase anterior as possibilidades de surgimento de sinergias eram muito escassas 

ou pontuais -devido ao carclter auto-centrado das empresas, a desintegrac;:ao das diferentes unidades 

produtivas dentro de urn aparato estatal fragmentado, a restri~iia de recursos e a adoyiio, por parte 

das empresas, de estrat6.gias de subsistencia au investimento zero- a privatizayao eliminou na raiz a 

possibilidade de orientar a atividade das empresas para gerar dinamica inovativa local. A area de ex

empresas estatais tendeu a se assimilar ao comportamento das grandes :finnas locais que gozavam de 

uma situa¢o de monop6lio nao transit6rio. De fato, as novas finnas foram, em geral, resultantes da 

associayao de grandes grupos econ6micos locais com empresas transnacionais, pelo que dificilmente 

poderiarn ter respondido a uma racionalidade s6cio-t6cnica diferenciada. 

- abertura, des-regulacionismo, re-regula~io e estilo tecoolOgico 

A fase se inicia com uma nova ruptura da arientayiio das pohticas anteriores. Ao mesmo tempo que 

se produz a segunda abertura econOmica, se altera o papel do estado. A diferenya da primeira 

abertura, a segunda foi acompanhada par uma agressiva desregulamentayiio que implicou uma 

exaustiva limpeza do aparato regulat6rio dos fragmentos residuais da lSI (tanto na legislay3,o como 

na concepyiio do papel do estado). A alterayiio das regras do jogo geraram, na pnitica uma nova 

regulayao e, consequentemente, uma alterayfio do regime social de acumulayao vigente. A 

implementayfu1 desta re-regulayao como politica de shock deixou as empresas com a necessidade de 

assumir urn processo de transfonnayiio rclpido, o que tendia a desaconselhar a adoylio de estratt':gias 

lentas e graduais de transir;ao e adaptayB.o ao novo cenario. Enquanto, por urn lade, a abertura da 

2 ~scapa ao alcance desta tese analisar esta 16gica. Por outro lado, seria conveniente realizar tal anAlise a luz 
de uma base empirica especi:fica, nao disponivel pelo momenta. 
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economia induzia uma concorrencia direta com os produtos importados, no mercado interne, e a 

possibilidade/necessidade de aumentar a competitividade para participar em mercados intemacionais, 

colocando a mudanr;a tecnol6gica como uma prioridade na agenda empresarial, par outro, a 

velocidade de resposta requerida para sua implementar;ao tomava pouco aconselhavel a intensi:ficar;ao 

do estilo de inovar;ao baseado em RT qualitativa como estrat6gia de transir;ao tecnol6gica nipida. A 

importar;ao de tecnologias permitia, aparentemente, uma velocidade de resposta muito maier. 

- reativa~io econOmica, restrutura~iio, polariza~io sOcio-tecnica, homogeneiza~o inovativa 

e estilo tecnol6gico 

Nem todos os atores tecnol6gicos se encontravam em condi¢es equivalentes para encarar a transir;ao 

e aproveitar as oportunidades da reativar;ao econ6mica. 0 traumAtico processo de restruturay[o 

regressiva da fase anterior havia tendido a heterogeneizar as trajet6rias s6cio-t6cnicas dos atores 

tecnol6gicos de acordo com sua situar;ao, tamanho, setor, acesso a beneficios da re-regula.r;ao, etc. 

A distribuir;ao assimetrica de beneficios, vigente durante a primeira abertura e o ajuste posterior, 

funcionou como urn agente de gerac;ao de assimetrias. 

A politica de Shock da segunda abertura ocorre iterativamente, de urn modo tal que, em linhas 

gerais, se encontravam em melhor situar;a:o as firmas beneficiadas na fase 1978-1990, enquanto que 

a situar;ao das desfavorecidas tendeu a piorar. Mas, sabre esta din8.rn.ica de crescente 

heterogeneiza.c;:ao produtiva (j3. na:o por setores, mas por firmas) foi se definindo uma dinfunica s6cio

t6cnica de duas trajet6rias. Os bene:ficiados adotaram estrategias de rApida adaptar;ao ao novo 

ceruirio, intensificando a mudanr;a tecnol6gica mediante importar;Oes e reorganizar;ao da produr;ao, 

os prejudicados, de menor capacidade de resposta, comer;aram urn Iento processo de transform~ao 

realiza.ndo operayOes de RT quantitativa no marco de estrat6gias de sobrevivencia. Assirn, enquanto 

a fase anterior se caracterizou por uma dinfun.ica s6cio-t6cnica de crescente heterogeneizar;ao, o 

agravamento das condir;Qes geradas pela segunda abertura deu Iugar a uma dinfunica que, embora 

implicasse urna continua.r;ao da anterior, tendia a uma certa homogeneizar;ao, atraves de urn processo 

de polarizar;iio de trajet6rias. 

Por outre lado, deve-se considerar que a reativar;io se realizou, ao menos em parte, mediante 

a utilizayao da capacidade ociosa disponivel ( capacidade produtiva gerada durante a lSI e subutilizada 
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durante o periodo 1976-1990), o que necessariamente deve ter implicado a realiza<;iio de opera<;6es 

de RT quantitativa Mas, embora tenderam a se recuperar niveis de produyao industrial pr6ximos aos 

da decada de 70, os espa<;os da matriz insumo-produto perdidos durante a restruturaciio regressiva 

permaneceram vazios. Em particular, niio se regenerou o setor de bens de capital. As redes de 

fornecedores se reconstituiram fragmentadamente, em estrat6gias que combinavam alguns 

fornecedores locais com importac5es de partes, subensambles e insumos. 

A reativayiio econ6mica niio foi acompanhada por uma reativayiio da dinfunica inovativa. A 

polarizar;ao no plano s6cio-t6cnico significa a consolidaciio de duas trajet6rias de mudanca 

tecnol6gica niio sustentadas em inovayiio local. 0 impacto da re-regulac;ao p6s segunda abertura 

sobre a estrat6gia dos atores tecnol6gicos parece ter reforc;ado o processo de homogeneizayio -

iniciado durante a fase anterior- para o downgrading do estilo tecnol6gico de inovayao que 

caracterizara ao SNI argentino durante o periodo substitutive. 

Mas 6 de notar que, a diferenc;a da fase anterior, reaparece urn estilo tecnol6gico de inovayiio 

intensive em conhecimentos cientificos, num reduzido niirnero de P&:MEs (de bio-tecnologia e 

software, :fundamentalmente). Esta presenya e muito mais significativa que durante a fuse anterior a 

1976 para caracterizar al SNI, niio pela dimensiio absoluta do fenOmeno, mas porque sua importfulcia 

relativa aumentou em virtude do downgrading do estilo tecnol6gico baseado em RT e CNA, 

- re-regulacionismo, mudanfa de atores dinimicos e downgrading 

A desregulac;ao implicou a consolidac;ao da posic;iio de alguns atores, economicamente dinfunicos 

durante a fase anterior. Dadas as condi9')es geradas pela politica de shock, a nova situac;iio re-regulou 

a economia local gerando situac;6es vantajosas para as empresas mais fortes, para as que jci haviam 

desenvolvido vinculos com o exterior, para as que haviam construido situac;Oes de lideranc;a setorial 

antes da segunda abertura, para as que entraram a convertibilidade com uma situayio financeira 

s6lida. 

Mas, no case argentino, a desregulac;io niio apenas implicou urn movimento de re-regulac;iio 

por significar wna alterac;fto por omissio das regras de jogo, mas porque, na prcitica foi aparecendo 

urn conjunto de regula.y6es explicitas que condicionaram a evoluc;iio de setores industriais e do regime 

social de acumulayiio. De fato, precisamente alguns dos atores economicamente mais diniimicos 
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foram beneficiados com as regula96es: a) cliusulas protetoras, de exclusividade, de monop6lio 

regional em contratos de privatizarylio; b) regimes especiais para setores promovidos (autom6veis); 

c) regimes de intercfunbio e compensru;:lio no ambito do Mercosul, constituem as casas mais evidentes 

Par outro lade, a mudan9B- regulat6ria (incluindo as regulamentayOes do Mercosul), constituiu 

a Argentina num novo mercado emergente e fomentou o lED. A desregula9ao implicou, neste plano, 

a criaylio de uma serie de garantias orientadas a seduyao do capital estrangeiro. 

A altera¢o do aparato regulat6rio e a gestayao ou consolidayao de situay6es assimetricas se 

correlacionam corn urna rnudan9a parcial no elenco de atores dinfu:nicos. Consolida-se a posi9ao dos 

grandes grupos econ6micos., melhora a situayao das filiais de transnacionais previamente existentes, 

ao tempo que se somam novas filiais (para o aproveitamento do mercado ampliado gerado pela 

existencia do Mercosul e a explorayao de recursos naturais). Aparece urn novo tipo de ator no 

cemirio local: ernpresas resultantes de associay6es de grupos econ6micos com transnacionais26
. 

Algumas das empresas nacionais com s6lida posi9.iio no mercado local (fundamentalmente do setor 

alimentos) foram adquiridas por transnacionais. Ao mesmo tempo, a economia argentina continuou 

se concentrando, aumentando a importartcia relativa destes atores. As privatizay5es significaram, 

neste plano, a substitui.yao de urn ator diferenciado, o estado, pela ampliayao do espayo dos atores 

jA hegem6nicos durante a fase anterior. Por outre lado, urn grupo reduzido de P&:MEs cresceu 

aproveitando a integra.yao regional, enquanto o conjunto do setor continuou retrocedendo. 

A altera¢o no elenco de empresas economicamente dinfunicas consolida a tendencia surgida 

durante a fase anterior. Somando a elimina9.iio do estado produtor e o retrocesso relative das 

P&MEs, o quadro e claramente diferenciado em relayao ao dos 70. Em linhas gerais, durante esta 

fase aumenta a presen9B- e lideran9a de empresas que, Ionge de centralizar sua estrategia de 

acumula¢o na gerayao de monop61ios transit6rios via inova9ao, tendem a importar suas tecnologias 

de processo e de produto. 

26 A rigor, jli existiam, durante a fuse anterior, algumas finnas deste tipo. A difer~ e que antes surgiam pela 

retirada parcial de alguma transnacional, onde o grupo local tendia a ocupar o espa90 vazio, e agora surgem pe1a 

implement.a9iio de estrategias pr6-at:ivas por parte das firmas estrangeiras. 
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• regime social de acumula~;io, quase-renda oligop61ica e downgrading 

A segunda abertura comercial nao trouxe maiores riscos para aquelas empresas que haviam 

sustentado durante a fase anterior uma situayiio de monop6lio ou oligop6lio niio transit6rio. As 

alteray5es no aparato regulat6rio geraram uma nova acelerayiio na dinamica de concentrayiio 

econOmica. Em termos gerais, os grandes grupos econOrnicos se viram favorecidos, mesmo que e 

possivel registrar alguns casas em que a mudanya regulat6ria encontrou a as empresas em situay5es 

relativamente fhigeis. 0 efeito da mudanca regulat6ria gerou algumas assimetrias nas trajet6rias de 

acumu.layao, prejudicando em particular a as firrnas endividadas ou excessivamente dependentes da 

demanda interna e da reserva de mercado gerada pela depreciac;:iio monetclria durante a Ultima crise 

dos anos 80. 

No novo regime social de acumulay3.o, aparecem oportunidades de neg6cios que niio estavam 

presentes nas fases anteriores: exportay5es para o Mercosul, participayao em cons6rcios 

adjudicatiuios de empresas privatizadas, associayiio com empresas transnacionais, vendas de firmas 

nacionais com posiyiio de lideranya no mercado local a transnacionais com estrategias de investimento 

a escala Mercosul. 

A abertura na.o significou uma mudanya de orientac;:iio do fluxo de investimentos para os 

setores mais expostos a concorrSncia intemacionaL Tanto o lED como o investimento dos grupos 

econOrnicos locais, lange de seguir o caminho dos mercados abertos e se distribuir "aleatoriamente" 

na estrutura econOmica segundo as oportunidades dos setores mais dinamicos da economia 

internacional, coincidiriam ·em orientay3o e magnitude- com setores que gozam de politicas, regimes 

e beneficios especifi.cos. A queda do tipo de cfunbio ·a traves da aplicayiio do Plano de 

Convertibilidade· e das tarifas fez que os grandes grupos econOmicos e as filiais de ernpresas 

transnacionais refon;assern a formayiio de rnonop6lios protegidos, ern setores que se assimilaram todo 

o possivel a atividades niio transaveis. Desta maneira, lange de se rnoderar, se acentuou a tendSncia 

a criar ou consolidar monop6lios niio transit6rios nem originados na inovac;:ao (Nochteff, 1994). 

Neste contexte de expansiio das oportunidades de neg6cios de baixo risco relative, a busca 

de monop61io transit6rio por inovayiio niio parece a estrategia mais compativel com a racionalidade 

vigente, e, mesrno que o fosse, niio aparece como a possibilidade de acumulayao mais evidente em 

termos de oportunidade. 0 investimento, tanto estrangeiro como nacional, parece ter se orientado 
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por estrategias de diversi:fica~ao e aproveitamento de oportunidades de apropria~ao de atividades jA 

existentes em setores altamente concentrados ou oligopolizados. 

Diante destas tendencias, que ator local poderia ter apostado em uma estrategia inovativa no 

novo cenario? 0 espectro de atores locais "disponiveis" era em si limitado. A trajet6ria de 

acumui~ao e o crescimento assimetrico e desestruturado da fase anterior fizeram com que nao 

existissem empresas "schumpeterianas" que poderiam, em teoria, ter aproveitado as oportunidades 

geradas pelo novo cemirio de integrayao regional. 0 regime social de acumulayao da fase anterior 

havia se encargado de castigar as escassas tentativas geradas durante a lSI e tornado irracional a 

adoyio de estrategias inovativas nas condiyOes de alta incerteza da 'crise permanente'. Portanto, nao 

existiam na Argentina empresas com tradiyao inovadora no inicio desta fase. 

0 surgimento de empresas com estrategias intensivas em inovac;ao teria implicado a) a 

transforrnac;ao das firmas existentes em tomadoras de risco tecnol6gico, coisa que teria levado a 
ruptura com sua tradic;ao anterior, tanto daquelas que gozavam de situac;Oes de monop6lio nao 

transit6rio e solucionavam seus problemas de produtividade importando tecnologia ( o que, na 

realidade, seria absurdo dentro da nova racionalidade de acumulayao descrita antes) au daquelas que 

baseavam sua evoluyao tecno-produtiva em operayOes de RT e CNA (que se encontravam em uma 

situayao financeira comprometida e perdendo posi~ao no mercado, ou que haviam encarado a 

atualizayao de sua dot~ao tecnol6gica -agora atrasada em relayao as best practices internacionais

via importayao de tecnologias incorporadas); b) o surgimento de novas firrnas locais, beneficiarias 

de crectitos para investimentos de risco ( coisa improv3.ve~ dado que a prOpria falta de tradiyao oeste 

sentido faz que nao exista crectito para investimentos de risco em inovayio, e nero sequer capacidade 

de avaliayao de risco tecnol6gico, nas instituic;6es bancirias locais ); ou c) o surgimento de novas 

firmas locais, com capital de risco prOprio, coisa que ocorreu em alguns casas, a escalade P&MEs. 

Embora a existencia de urn niirnero limitado de finnas intensivas em ciencia pareya mostrar 

a possibilidade de seguir estrategias intensivas em inovayio durante esta fase, esse comportamento 

foi minoritario. Trata-se de urn fenOmeno limitado, que na:o chegou a alterar a dinamica inovativa, 

e, muito menos, a dinfunica s6cio-tecnica geral do SNI. Em linhas gerais, sao P&MEs em sub-setores 

de produtos bio-tecno16gicos e de software, intensivas em recursos humanos qualificados, que 
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requerem pouco capital inicial, e que ocupam niches de mercado relativamente reduzidos27. 

Mas ainda nestes casos e possivel registrar a pervasividade da racionalidade do regime social 

de acumula~ao vigente: as finnas que tiveram certo sucesso foram, norrnalmente, absorvidas por 

empresas transnacionais ou grandes grupos econOmicos, assimilando-se a sua racionalidade. 0 que 

significa, da perspectiva das finnas inovadoras, que foi mais racional a obten~ao imediata de lucros 

(via venda total ou parcial -associa~ao subordinada, com perda do controle da firma) que a 

perseveran~a na trajet6ria produtiva inovativa. 

- padr3.o de especializat;3.o, regime social de acumulat;io e downgrading 

0 aumento das exporta~6es mostra outra cara das repercuss6es das mudanyas geradas pela re

regulayao sabre o regime social de acumulaylio. 0 padrao de especializaya:o das exportay6es mostra 

uma clara tendencia a urna trajet6ria produtiva de re-prirnarizaylio. Esta tendfutcia se correlaciona 

com o aumento do IED e o reacomodamento dos investimentos em setores "protegidos" par 

vantagens comparativas estil.ticas, dedicados a produc;ao de hens intensives em recursos naturais. Em 

dais sentidos, esta tendencia realirnenta a dinfunica de downgrading inovativo: a) a natureza dos 

set ores demanda, comparativamente, uma men or intensidade em atividades inovativas; e b) o aumento 

do IED irnplica urna dinamica de mudanya tecno16gica setorial que, Ionge de induzir uma 

intensificaylio da atividade inovativa local, tende a aumentar a importay3:o de tecnologias. 

Embora pudesse se pensar que e factivel urn processo de upgrading inovativo no setor 

prirnario, e, de fate, a existencia de algumas finnas de bio-tecnologia locais parece con:finrui-lo, na:o 

e isto o que esti ocorrendo a Iongo prazo em escala sistemica. Par urn lado, a presenya de 

transnacionais no mercado de insumos agricolas ( agroquimicos, inseticidas, sementes, etc.) se 

multiplicou nas duas Ultimas decadas, alcan<;ando o controle oligop6lico do setor. Embora, em alguns 

cases seja possivel registrar alguma atividade cientifico-tecnol6gica local, esta norrnalmente se 

restringe a adapta~ -de variedades de semente, por exemplo- as condiyOes locais, constituindo urn 

27
Niio foi possive1 encontrar estudos de caso ou setoriai.s atualizados sobre este tipo de fumas no momenta de 

r~o do re1evamento de fontes secwuiarias. 0 desenvolvimento de trabalhos neste sentido seria particulannente 
Util para aprofundar a aruilise da dinfu:nica inovativa em esca1a setorial. 
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tipo de intervem;iio que pode se caracterizar como RT quantitativa28
. Par outro, a trajet6ria 

institucional do Institute Nacional de Tecnologia Agropecuaria mostra urn constante retrocesso, 

depois de sua intervenyiio bern sucedida durante as decadas de 60 e 70. Apesar de contar com uma 

tradiyiio institucional, e da existencia de vantagens comparativas, tambem aqui hA downgrading. 

A tendencia a re-primarizayiio apenas e moderada pelo interc§mbio mais equilibrado no 

contexte do Mercosul. Entretanto, e de notar que, mesmo que as assimetrias sejam menores neste 

caso, tambem e perceptive} uma desvantagem revelada nos setores de media e media-alta intensidade 

tecno16gica. Em outros termos, nem ainda no caso das exportay5es regionais parece factivel que o 

±luxe comercial pennita sustentar uma dinamica de upgrading inovativo, nas condiy5es vigentes nesta 

fase. 

- estabilidade, incerteza, constitui~io ideolOgica e downgrading 

A estabiliza<;:ao das variciveis macroecon6rn.icas a partir da implementayao do Plano de 

convertibilidade eliminou a principal fonte de incertezas da fase anterior. Mas a saida da situayffo de 

'percepyao de crise pennanente' nao parece ter implicado uma diminuiyao do grau de incerteza sabre 

a situayao econ6mica das empresas produtivas, mas uma mudanya de referente. A consolidayiio da 

politica de abertura e suas re-regulayOes levaram ao estabelecimento de urn novo ceniuio, em que a 

certeza deter que operar num mercado aberto e competitive atingiu as empresas que nao gozavam 

de uma situayao de monop6lio n3.o transit6rio, enfrentando-as com a necessidade de defender suas 

posiy5es de mercado, concorrendo com as importayOes, ou de tentar ganhar posiyOes em mercados 

externos. Par outro lado, o sucesso da implementay3.o do Plano de Convertibilidade significou que 

tal situayao de maiores riscos se apresentava como urn cenario de Iongo prazo. 

As empresas n3.o oligop6licas, acostumadas a operar em situa.yao de incerteza 

macroeconOmica., encontraram que suas tAticas habituais de sobrevivencia ( diversificayao de ativos, 

redu~ dos estoques, auto-financiamento, investimentos de curta prazo e alta taxa de recuperay3.o 

do capital) se adequavam problematicamente au eram insu.ficientes para dar conta do desafio dado 

pelo novo ceniuio, o que acentuou ainda mais a sensayao de incerteza. A necessidade de respostas 

28 As variedades de sementes -e as adaptacQes- mo sao patente3.veis. As t:ransnacionais reclamam, por outro 

lado, a propriedade dos c6digos geneti.cos no caso de producao de novas especies. 
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estruturais parece ter levado a tres linhas de comportamento: a) abandono da atividade produtiva ou 

migrayao para o setor terciario; b) downsizing em niches de mercado (em estrategias defensivas ou 

de sobrevivencia; e c) apostar na atualizayao tecnol6gica, mediante aplica~Y6es de tecnologias brandas 

e importayao de tecnologia incorporada. Aparentemente, apenas urn grupo relativamente minoritario 

optou -se encontrou em condiy5es de optar- por esta terceira linha. As condutas do segundo e 

terceiro tipo implicaram a realiz.ayao de algumas operay6es de RT quantitativa (seja para adequayao 

da produ~o a reduyao de escala ou para implementar as reorganizay6es). Mas nao parecem ter 

significado uma ampliayao das oportunidades de realiza.yao de CNA e RT qualitative; a capacidade 

tecnol6gica acumulada pela firma era percebida como insuficiente ou inadequada para enfrentar o 

fluxo de importa.yOes nas oondiy6es dadas pela re-regulayao. Embora surgiu uma certa demanda por 

serviliXJs de assessoria, tampoco parece ter-se considerado a via de ay5es cooperativas para inovayao 

com os institutes pUblicos de P&D como uma estrategia viAvel. 

Assim, mesmo que terlha diminuido a instabilidade e tenham surgido algumas condutas 

inclinadas a assumir investimentos em capital fixo ou reorganizayao empresarial, nao se gerou uma 

dina.mica de upgrading inovativo. Para estes atores, constituidos ideoiogicamente durante as duas 

decadas anteriores na convic~ de que minimizar riscos e 'born' para sobreviver em cemlrios incertos, 

o investimento em ativos fixos devia implicar urn risco mais que suficiente, como para, ademais, 

aumentar a aposta adotando estrategias intensivas em inovayao. Pelo contnllio, o investimento em 

tecnologias importadas -de "funcionamento comprovado"- deve ter resultado, nessas circunstfulcias, 

ainda mais compativel com sua racionalidade pragm<itica que a reativayao de operay5es de RT 

qualitativa. 

- regime social de acumula~o, tecnologias brandas e novo ciclo limite: 

Durante esta fase, continua o downgrading da d.in§mica inovativa iniciado durante a fase anterior, ao 

mesmo tempo que se apresentam algumas alteray6es que configuram urn novo ciclo limite do SNI. 

0 piso se expande, ao aumentar significativamente a frequCncia das operay6es de debugging e 

manuteny3o de vida Util mais alem do desenho original. A aplicayao de tecnologias brandas tambem 

contribui neste sentido, ao implicar algumas opera¢es de RT quantitativa, orientadas a adequayao 

de tecnologias codificadas de organizayao no contexte de aplica~Yao. Se durante a fase 1976-1990 o 
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teto do ciclo limite parecia se vincular ao baixo nivel de atividade econOmica; a reativayao parece 

supor urn novo teto, a:inda mais baixo que o anterior: a realizayao de operay5es de RT qualitativa e 

urn recurso cada vez menos adequado a racionalidade vigente. A realizayiio de CNA parece 

incompativel com a 16gica de alinhamento e coordenayiio a technological frames al6m-fronteiras. 

Mas, a diferenya da fase anterior, aparecem alguns picos por encima do nivel m6dio, de 

produyOes intensivas em ciencia, resultado de urn estilo tecnol6gico de inovayao mais prOximo a 

pnitica de atividades formais de P&D. 

Em comparayao com a fase anterior, embora se aprofunde o downgrading, o conjunto de 

atividades do SNI durante esta fase apresenta uma certa diversi:ficayao de atividades, anteriormente 

restritas a operay5es de manutenyao e technology blending. A incorporayao de oper~5es de 

adapta¢o de tecnologias brandas e -em proporyao significativamente menor- de atividades de P&D 

intraplanta em setores P&:MEs baseados em ciencia, siio os fen6menos mais salientes. 

- regime social de acumula~io, tecnologias brandas e estilo tecnoiOgico 

Durante esta fuse e possivel registrar uma forte correlayao entre o aumento da produtividade do 

trabalho e a difusao de tecnologias brandas. Parece factivel (re )construir o interjogo entre estas duas 

variaveis e a mudanya no regime social de acumulayao. A aplicayiio de tecnologias brandas permitiu 

enfrentar a reativayao da economia e, em particular, o aumento da demanda, de uma forma tal que 

possibilitou altos indices de aumento da produtividade do trabalho utilizando a capacidade ociosa. 

Dado que se utilizou a dota¢o tecnol6gica disponivel, a aplicayiio de tecnologias brandas 

permitiu gerar urn processo de mudanya tecnol6gica sem necessidade de investimentos em ativos 

fixes. Deste modo, foi particularmente compativel com a racionalidade do regime social de 

acumulayao vigente. adequando-se, ademais, as diferentes siru.a~Oes que atingiam atores afetados de 

maneira assimetrica pela re-regulay3.o. Em particular, sua aplicayiio e compativel com a racionalidade 

de minimiza.yio de riscos sustentada pelos produtores locais, frente a incerteza sobre a viabilidade 

das :finnas e a resistSncia a investir em ativos fixes. 

Neste sentido, a difusiio de tecnologias brandas parece urn argumento va.Jido para explicar, 

parciahnente, por que nao houve urn aumento ainda maier de import:ay5es de tecnologia incorporada. 

Os aumentos gerados por esta via parecem ter resultado suficientes para os niveis de reativ~iio 
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econOmica alcan!Y3dos, ao rnenos ate 1995. Por outro lado, no plano da dinfunica inovativa, pemrite 

explicar a existencia de urn aumento de produtividade sem urn aumento significative de atividades 

de inovar;ao de processo. 

A interar;ao entre tecnologias brandas e estilo tecnol6gico de inovar;ao baseado em RT e 

problern3.tica. Dado que a aplicayao de tecnologias brandas parece ter implicado, no caso argentino, 

a formalizar;ao das atividades intraplanta a partir de uma codifica.yao exo-gerada, significou urn 

movimento de alinhamento e coordena.yao com as formas organizativas de best practices 

internacionais, as que se terrta emular. Reforyou assim a dinfunica de rnudanya tecnol6gica orientada 

a integra.yiio a technological frames alem-fronteiras. As aplica~es, em alguns casos, formam parte 

de urn fenOmeno de difusao de padr6es internacionais de qualidade29
, fomentado pelas empresas 

transnacionais. Neste sentido, parece existir uma certa incompatibilidade. Mas, por outro lado, as 

aplicar;6es de tecnologias brandas parecem responder a mesma racionalidade interna da RT, ao 

permitir aumentos de produtividade evitando investimentos em P&D, novos bens de capital, e 

inova.r;Oes rnaiores (ver ponto 3 .3.3. ). A escassa criatividade local em tecnologias de organizar;ao, ern 

particular, niio pode ser atribuida as tecnologias brandas em si, mas a forma de aplicayao ortodoxa 

realizada. De fato, as adaptay()es ao contexte de aplica.yao podem ser interpretadas como operay6es 

de RT quantitativa. Neste sentido, parece existir urn alto grau de cornpatibilidade, ao menos 

potencial30
. 

-regime social de acumula~io, integra~io coordenada a technological frames alem-fronteiras 

e novo ponto de estabiliza~o do SNI: 

A racionalidade do novo regime social de acumula¢o induziu uma din3.mica de mudanya tecnol6gica 

de pleno alinhamento e coordenar;ao em tecnological frames al6m-fronteiras. Diversos fenOmenos 

convergem neste sentido: 

~ 0 momenta de reaiizar o levantamento das fontes securutarias, praticamente nao exi.stiam estudos de caso 

on setoriais centrados na di:fusao de tecnologias brandas na Argentina. Um trabalho realizado por Adrian Ramos ( 1995) 

sobre a difusao de nonnas ISO 9000 analisa as 50 primeiras certifi~s, outorgadas atejulho de 1995. 

30U"ma vez mais, e na sintaxe dos inteijogos s6cio-tecmcos, e niio na semclntica dos objetos tecnol6gicos 

isolados, onde se constitui o sentido: as aplicayOes ortodoxas sa.o tao inibidoras da criatividade local como as 
impo~Oes de plantas tum key. .. ate que os fen6menos de ~o d.iio conta da gera9!o de novas diferen~. 
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-em virtude da 16gica de produ\'fu) globalizada, a defasagem entre as trajet6rias tecnol6gicas de filiais 

e casas matrizes de empresas transnacionais tende a desaparecer; 

- as terminais induzern, como parte deste movimento, a coordenac;ao dos fomecedores locais, 

mediante ac;6es de assistSncia t&mica e exigencias de normas de qualidade; 

- na nova din3mica s6cio-t6cnica, a re-estruturac;iio de redes de fomecedores tende a combinar 

empresas locais e estrangeiras (gerando, tambetn, urn novo looping de alinhamento da produc;iio local 

de insumos e peyas ); 

- a entrada em cadeias de comercializas:ao internacionais tambem demanda a adoc;iio de normas 

intemacionais de controle de qualidade e normalizac;iio de produtos; 

- a importayiio de tecnologias de produc;iio tende a inibir a realizayiio de operac;5es que impliquem 

o surgimento de efeitos, agora nao desejados, de diferenciayiio de produto. 

Na nova con:figurayio do SNI, esta dinfun.ica de mudanya tecnol6gica se estende num 

movirnento de mecaniza~ao progressiva, estabilizando-se de forma tal que aparece como urn fator 

inibidor do estilo tecnol6gi.co de inov~o baseado em RT e CNA. A coordena~io entre as din§micas 

de mudan~a tecnol6gica local e internacional faz com que as diferen~s idiossincniticas apare~am 

como elementos que dificultam o intercWnbio, o comercio, a complementariedade, a manutenylio. A 

diferencia~ de produtos e processes por adaptac;io as condi~5es locais e desfuncional -muito mais 

desfuncional que durante a fase anterior- para o novo regime social de acumulacao, e em particular, 

para a realizac;ao de exportay5es. 

0 SNI parece ter alcam;ado urn novo ponto de estabilizayio, em que o estilo tecnol6gico de 

inovac;ao baseado em RT qualitativa e CNA parece se opor a racionalidade do regime social de 

acumula.cao. Embora continuem se realizando operay5es deste tipo, sua incidencia sabre a dinfunica 

de mudanya tecnol6gica e marginal. Paradoxalmente, quando a diferenci~o de produto aparece 

como uma das vias de acumulayao no nivel do mercado internacional, o estilo tecnol6gico local se 

esgota precisamente por tender a gerar diferen~s. :E mais racional ser usuario passive, alinhado e 

atualizado que inovador nio coordenado. 

Ao mesmo tempo, o SNI reincorpora outre estilo tecnol6gico, em P&I\.ffis intensivas em 

P&D. Durante esta fase apenas desempenha urn papel completamente secundario, enquanto nio tende 

a gerar sinergias para alem dos limites da firma, nem parece ser funcional para o regime social de 
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acumulayao vigente -ainda que, a diferenya do outro estilo tecnol6gico, nao e desfuncional. 

Portanto, o SNI durante esta fase parece estabilizado num nivel duplamente baixo: a) urn de 

seus estilos de inovayao se encontra em franca decadeztcia, enquanto o outro e marginal e b) nao 

parece existir nenhum tipo de sinergia entre ambos estilos. 

- politica de C&T, trajetOrias sOcio-tecnicas e nio co-evolu~;io 

Se durante as fases anteriores era perceptive} a inexistencia de convergencias entre as trajet6rias 

s6cio-t6cnicas dos institutes de P&D pllblicos e das empresas produtivas, durante esta fase o 

fen6meno e dramaticamente evidente. A dinamica de alinham.ento e coordenayao em technological 

frames al6m-:fronteiras praticamente anula toda possibilidade de contato, menos ainda de gerayao de 

sinergias. As operay5es de metrologia, resistencia de materiais, etc., sao complementiui.as desse 

alinhamento: o controle de qualidade segundo par3metros globalizados demanda certo nivel de 

precisao que, em alguns casos, apenas os equipamentos dos institutes de P&D podem brindar. 

Portanto, Ionge de constituir o primeiro passe de uma trajet6ria de upgrading da vinculayao, parecem 

ser, simplesmente, o Unico serviyo de interesse para as finnas na nova racionalidade de mudanya 

tecnol6gica. Urn processo de co-evoluyiio nestas condiy6es e altamente improvavel. 

Ao mesmo tempo, o novo padr3.o de intervenyiio do estado delega a iniciativa tecnol6gica a 

os atores tecnol6gicos, no contexte de uma politica de C&T laissez faire. Assim como o estilo 

tecnol6gico de inovayao dominante durante a lSI era desfuncional para o regime social de 

acumulayao dos anos 90, as instituiyOes de C&T pllblicas nao parecem oferecer funy6es Uteis na 

din§m.ica econ6mica. Restritas a uma :funyiio cultural, ou, no melhor dos casos, de fol1lla9!o de 

recursos humanos, as institui¢es se refugiam defensivamente na 16gica ofertista da racionalidade da 

comunidade cientifica. 0 retrocesso da iniciativa estatal e a regressao da comunidade a posiyOes de 

defesa corporativa geraram urn vazio no tecido de relayOes da politica de C&T. 0 isolamento do 

complexo de C&T aumentou. 

No campo do debate sobre a orienta¢o da politica de C&T oficial, as objeyOes das posiy5es 

regulacionistas sao reduzidas ao absurdo pela racionaldade neoliberal, como pode se observar no 

seguinte exemplo: 

11CH parecem ter certas pciticas como a provisao e a :fixa.cao de pr~os preferenciais por parte 
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do Estado, a definiyao de politicas setoriais, a intervenc;:.\io do Estado em mat6ria de 

investimentos. Nio reparam em que estas sio inconsistentes com o modelo 

desregulatOrio e suas vantagens em t6rmos de e:ficiSncia" (Bour, 1996:184). 

Por isso, nao 6 incoerente que a implementa9io da politica de abertura e des-regulac;:ao, que supunha 

urn desafio de competitividade para as firmas locais, nao fosse acompanhada de uma refonnulayao 

da PCT tendente a gerar condir;Oes favoniveis para a realizayio de transir;5es tecnol6gicas com 

assistencia estatal. 

Entretanto, e precisamente durante esta fase quando se exerce coeryao econOmica sobre os 

institutes de P&D e universidades ptiblicas para conseguir recursos no mercado atraves da 

implementar;ao de estrat6gias neo-vinculacionistas. 

Apenas a partir de meados da d6cada, com mais de cinco anos de demora respeito da abertura 

comercial, comer;a a tomar corpo em uma fr~ao peri:ferica do aparato de estado uma nova concepyao 

de PCT, com a intenyio de direcionar o complexo de C&T ao objetivo de transfonnil.-lo num 

erwironment das finnas, adequado para assistir a processes de transformayao produtiva e aumento 

da competitividade. Concebida em termos neo-schumpeterianos, como uma politica de consolidayao 

de urn Sistema Nacional de Inovayao (entendido, no sentido de R. Nelson, de sistema de rela.Q5es 

entre instituiyOes) A inconsistSncia corn a racionalidade do regime social de acumulac;:ao vigente 

transforma a PCT em uma politica setorial -em urn duplo sentido: a) restrita a pressionar o setor de 

instituiy5es pUblicas de C&T; e b) sustentada por urn pequeno setor do aparato estatal-, insuficiente, 

portanto, para dar conta do desafio de incidir sobre a dinam.ica s6cio-t6cnica. As endo-causalidades 

do SNI efetivamente existente, atuando como urna causalidade negativa, tendem a neutralizar os 

efeitos da PCT neo-vinculacionista. 

- a rearticula~o do SNI argentino como processo de auto-organiza~o secund3.ria: 

0 processo de rearticul~ao do SNI argentino a partir de 1991 tamb6m e caracteriz<ivel como 

fundamentalmente auto-organizado. As alterayOes do funcionamento do SNI: mudanyas na dinamica 

s6cio-t6cnica, no elenco de atores, no estilo de inovayio, etc., embora sao explicclveis, em alguns 

cases, por cadeias causais nas que aparecem alguns elementos de politica explicita e intencionalidade 

manifesta, respondem a interjogos complexes, onde os efeitos se geram pela resignificayao que 
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exercem as endo-causalidades sistemicas sabre as exo-causalidades politicas. 

Como na fase anterior, este processo se manta -iterativamente- sabre o SNI ja existente. Este 

fato faz com que seja conveniente qualificar o fen6meno como processo de auto-organiza9ao 

secundaria. Enumeram-se a seguir alguns dos aspectos mais significativos neste sentido: 

a) o fen6meno de rearticul~ao do SNI se origina a partir de uma mudan9a na orientayao da politica 

comercial e regulat6ria. Ainda que algumas teorias tendam a vincular causalmente processes de 

abertura econ6mica com ativaylio da d.infunica inovativa, nao era esta uma considerayao explicita dos 

policy makers; 

b) mesmo que tivesse sido uma intenylio nlio explicitada, o fenOmeno e ainda caracteriz<ivel como 

auto-organizayao secundaria -nesse caso em particular, como causalidade negativa- j<i que a tentativa 

poderia ser quali:ficada como urn fracasso. A endo-causalidade do sistema pennitiria explicar o 

fracasso da tentativa de organizay5.o; 

c) as politicas neo-vinculacionistas, estas sun explicitas sobre a gerayao de sinergias inter

institucionais, parecem passiveis de receber o mesrno tratamento do ponto anterior, jit que parecem 

ter sido neutralizadas ou subordinadas pelo prOprio processo auto-organizado; 

d) nenhum dos dois estilos tecnol6gicos de inovayao responde diretamente a uma iniciativa politica. 

Nlio apenas o baseado em RT, mas, ainda, o intensive em P&D. As P&:MEs baseadas em ciencia 

surgiram fora da PCT, ou de urn programa de incentives, sem que mediasse nenhuma tentativa 

organizadora nesse sentido; 

e) o processo de rearticulayao do SNI pode ser pensado como urn efeito niio buscado da 

implementayao de politicas de abertura e de des-regulayao; 

f) algumas das politicas que tiverarn incidencia na evoluyao posterior do fen6meno olio sao 

caracterizitveis como diretamente vinculadas a atividades inovativas; as que o sao, funcionaram de 

forma nlio linear. Portanto, todos os efeitos que impulsionam o processo de rearticul~a.o do SNI sao 

de car<iter sistemico. 

- caracteriza.yio estilizada do SNI argentino nos anos 90 

No inicio da decada dos 90, ocorre uma alter"'"" na trajet6ria do SNI argentino. A passagem de uma 

fase a outra nao se caracteriza, desta vez, por uma reversao da dinfunica inovativa. A implementayao 
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de urn conjunto de medidas econOmicas gera urn novo cenario que, em linhas gerais, aparece como 

urn agravamento das condi~5es negativas que apareciam durante a fase anterior. A dinamica inovativa 

mantem, de forma dinamicamente estavel, sua condi~ao de baixa intensidade e trajet6ria de 

downgrading. A dinfunica s6cio-t6cnica se altera, marcada por uma racionalidade de mudan~a 

tecnol6gica alinhada com teclmological.frames aletn-fronteiras. Diminui ainda mais a intensidade da 

dinamica inovativa. 0 estilo tecnol6gico dominante durante a ISI, e residualmente hegemOnico 

durante a primeira abertura e o ajuste posterior, se apaga, sem ser substituido por urn estilo 

alternative. Embora aparece urn estilo tecnol6gico baseado em P&D intensive num pequeno grupo 

de P&MEs, na:o chega a superar wn wnbral minima, para se constituir em uma forma que condicione 

de algum modo a dinfunica do SNI. 

0 sistema se rearticula num plano de bajisima gera~o de sinergias, e, uma alta incidSncia de 

processes de causalidade negativa. A incidfulcia das inovay5es locais sabre a atividade econOmico

produtiva e minima, precisamente num momenta de reativ~ao econOmica e mudan.ya tecnol6gica 

relativamente intenso. 

A dinamica inovativa do SNI argentino apresentava, em sua conforma~o estabilizada durante 

a primeira metade da d6cada dos 90, as seguintes caracteristicas (em termos muito estilizados) (ver 

quadro 6. 7): 
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. . 67 c t • . arac enst1cas a mam1ca movat1va d d" • d SNI 0 ar2entmo nos 90 

caracteristicas dinlimica e tendi:ncias* 

origem dos padrOes tecnoiOgicos: exogerado (coordenacAo progressiva) 

estilo tecnolOgico de inova~o dominante: RT (quanti) em aumento; RT (quali) e 

CNA (em dissolw;:ao). Casas de P&D 

fonnaL 

grau de incidencia sobre a dinfunica de mudam;a tecnol6gica: muito baixa (em queda) 

dinfunica da trajet6ria: downgrading (constante) 

nivel de fonnaliZ3.9ao das atividades inovativas: baixo (estavel) 

nivel de interac;:ao das unidades de P&D com as produtivas: muito baixo (estavel) 

potencial de inovayatl: baixo (em queda) 

nivel de complexidade das opera~Oes tecnol6gicas realizadas: baixa (em queda) 

velocidade da mudal19a tecno-produtiva derivada: baixa (em queda) 

nivel de sinergia do sistema muito baixo (em queda) 

nivel de interayijes usuario-produtor: muito baixo (estavel) 

nivel de intera~s inter-institucionais muito baixo (estrutui"ac3o em redes cortas) 

nivel de apropriabilidade das inova¢es muito baixo (estavel) Surgimento de 

excep!fOes em finnas pontuais 

grau de coesao do sistema muito baixo (em queda) 

sustentabilidade(aparente) de uma d:infunica de upgrading muito baixa 
. -* tendtne1a: comparatlva, em re~ a fase antenor 
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6.3. 0 est:ivel eo vari3.vel no SNI argentino (1970-1995) 

Ao Iongo do periodo 1970-1995 e possive1 identificar a presenya de alguns elementos, 

interay6es e caracteristicas constantes no SNI argentino. Embora novas elementos se integrem e 

novas situay6es sejam geradas, o SNI argentino apresenta urna imagem geral relativamente estaveL 

As alteray6es se apresentam como variay5es de grau dos elementos estaveis, e nao como rupturas 

estruturais. Em virtude disso, parece mais adequado (re)construir a evoluyao deste SNI como o 

processo constante de urn sistema unitario, em vez de distinguir diferentes sistemas vigentes em 

distintos periodos. Em outras palavras, parece inadequado -apesar da existencia de algumas 

diferenyas- distinguir urn sistema nacional de inovayiio antes de 1976 de outre correspondente as 

diferentes fases de abertura. 

0 procedimento do ponto anterior (ponto 6.2.) fez a (re)construc;ao de fases da evoluyao do 

SNI nos Ultimos 25 anos, realizando cortes e analisando as dinim.icas sincrOnicas do sistema dentro 

de cada periodo. Voltar a observar, agora, a dinfunica do SNI pela continuidade diacrOnica de 

algumas de suas interay6es constitutivas, perrnite complementar a aruilise anterior. 

A seguir, sao descritas brevernente algumas das principais relac;Oes e interay6es estitveis e suas 

varial(6es no tempo. 

A prirneira questao a abordar, neste sentido, e a prOpria dinfurrica do SNI argentino, como 

uma totalidade, ao Iongo dos Ultimos 25 anos. Colocar as principais dina.tnicas e tendencias do SNI 

(re)construidas no ponte 6.2 nurn Unico quadro permite obter uma visiio de conjunto e detectar 

algumas das variay6es mais relevantes. 
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6.8. c ompara~i.o das dinimicas e tend@ncias do SNI ar,eentino 70, 80 e 90) 

caracteristicas dinimica 70 dinimicaSO dinimica 90 

origem dos padrOes tecnol6gicos: exo-gerado exo-gerado exo-gerado 
(defasado) ( coordenayao (> coordenaca:o 

progressiva) progressiva) 

estilo tecnoiOgico de inova~.io RTeCNA RTeCNA RT(quanti) 
dominante: intraplanta (estavel) intraplanta (em aumento) 

P&D formal em (restringido) RT (quali) e CNA 

institutes e empresas P&Dformal (em dissolutrao) 
pUblicas (em (emqueda) *casos de P&D 
aumento) formal 

grau de incidencia sobre a dinim.ica media baixa muito baixa 

de mudan~a tecnol6gica: (estavel) (em queda) (em queda) 

din3mica da trajet6ria: upgrading downgrading downgrading 

(estivel) ( constante) ( constante) 

nivel de formaliza~ao das atividades baixo baixo baixo 

inovativas: (em aumento) (em queda) (esuivel) 

*casas excepcionais 

nivel de intera\'=iO das unidades de muito baixo muito baixo muito baixo 

P&D com as produtivas: (em aumento) (estavel) (estavel) 

potencial de inov~lio: media (em awnento), baixo baixo 

restrito a RT (estavel) (em queda) 

nivel de complexidade das operacOes baixa a media baixa baixa 

tecnol6gicas realizadas: (em aumento) (estavel) (em queda) 

velocidade da mudam;:a tecno- baixa baixa baixa 

produtiva derivada: (estavel) (estavel) (emqueda) 

nivel de sinergia do sistema baixo muito baixo muito baixo 

(estavel) (emqueda) (emqueda) 

nivel de interacOes usu:irio- media-baixo muito baixo muito baixo 

produtor: (em anmento) (estavel) (estavel) 

nivel de interacOes inter- baixo muito baixo muito baixo 

institucionais ( estru:tura.;:ao de (redes de fomec. em ( estrutura~o em 

redes de fomecedor.) desestru~o) redes curtas) 

nivel de apropriabilidade das muito baixo muito baixo muito baixo 

inovacOes (esttivel) (estavel) (estavel) 

grau de coesii.o do sistema baixo muito baixo muito baixo 

(est<ivel) (estavel) (emqueda) 

sustentabilidade (aparente) de uma alta baixa muito baixa 

dinimi.ca de upgrading 
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- baixa intensidade da din:imica inovativa: 

Evidentemente, a primeira caracteristica constante do SNI argentino e a baixa intensidade de sua 

dinfunica inovativa: baixo grau de coesao do sistema; baixo nivel de interay5es inter-institucionais; 

baixa gerayao de sinergias; baixo nivel de interay5es entre unidades de P&D e unidades produtivas; 

baixo nivel de apropriabilidade das inova~es realizadas. Esta caracteristica se mant6n relativamente 

inaltenivel mesmo na alternAncia de periodos de expansao ou recessao econOmica, de mudanyas no 

elenco de atores tecnol6gicos, de oscilay6es nos niveis de intensidade da mudanya tecnol6gica, de 

mudanyas na politica cientifica e tecnol6gica, de mudanyas nos padr5es tecnol6gicos internacionais, 

e de altera~es nos niveis de proteyB.o da produyao local, incluindo a vigencia de periodos plenamente 

de abertura. 

As alteray5es na trajet6ria inovativa que e possivel registrar ao Iongo do periodo analisado 

sao, simplesmente, variay6es dentro desta dinfunica de baixa intensidade relativamente estoivel. 

- trajetOria de downgrading da dinimica inovativa: 

A segunda caracteristica mais relevante e que, dentro da baixa intensidade geral, a dina.mica cia 

inovayao local parece se reduzir ao Iongo do periodo analisado. E possivel registrar urn constante 

downgrading do SNI nas diferentes categorias e niveis de interayW: decaem simultaneamente a 

complexidade das operay6es tecnol6gicas realizadas, o nivel das interay6es, o grau de integrayiio e 

coesiio do sistema, etc. 

- reversio da trajet6ria do SNI: 

A terceira caracteristica relevante e que tal trajet6ria aparece como resultado de uma reversiio das 

tend&lcias moderadas de upgrading registraveis em meados dos anos 70. Seem meados da decada 

de 70 e possivel identificar uma tend&lcia a uma maier complexidade das operay6es, urn aumento nos 

niveis de interayao entre atores tecnol6gicos locais (incluindo a estruturayao de uma rede local de 

fomceedores), uma leve tendencia ao aumento das intera~es de instituiyOes de C&T comunidades 

produtivas, desde os fins de 70 em diante praticamente todas as tendencias se revertem. 

E. possivel apenas identifi.car alguns fen6menos pontuais, de reversao do downgrading geral, 

a partir de meados dos 90: reestrutura.y3o de algumas redes -curtas e fragmentadas- de fomecedores, 
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surgimento de alguns (muito escassos) desenvolvimentos intensives em P&D. 

- rela~io entre dinimica econOmica e dinimica inovativa 

A relayao entre a dinfunica econ6mica local e a dinfunica inovativa do SNI nao se manteve estavel 

ao longo das trSs fases. 

Durante a fase que se estende ate meados dos 70, e possivel registrar uma correlac;a:o positiva 

entre expansao econ6rnica e upgrading inovativo. Durante a fase transcorrida entre meados dos 70 

e fins dos 80 a correlac;ao se altera em ambas dinfunicas: recessao econ6rnica e downgrading 

inovativo. 

Nas duas primeiras fases, tende a aparecer entao uma relac;ao diretamente proporcional entre 

atividade inovativa e atividade econ6mica. Mas na fase que se inicia nos anos 90, a correlac;ao se 

altera: enquanto se produz uma reativayao econ6mica, a dinfunica inovativa continua apresentando 

uma trajet6ria de downgrading. 

Portanto, nao se pode afirmar, ao menos no caso argentino, e, portanto, como lei geral, que 

a intensificayao da atividade econOmica e uma causa suficiente para dar lugar a processes de 

upgrading de urn SNI. 0 caso argentino fomece alguns elementos a favor da causalidade 

contradit6ria, isto 6: a recessao econ6mica 6 causa suficiente para dar lugar a urn processo de 

downgrading da dinfunica inovativa31
. 

- rela~io entre dinimica de mudan~a tecnolOgica e dinimica inovativa 

Outre tanto ocorre no plano das correlac;Oes entre dinfunica local de mudanya tecnolOgica e dinfunica 

inovativa do SNI. Na fase anterior a meados de 70, uma tendSncia relativamente moderada a 

intensific~ao do ritmo de mudanc;a tecnol6gica era acompanhada por urn upgrading da dinfunica 

inovativa. Durante os 80, o ritmo de mudanc;a tecnol6gica geral cai, acompanhado por urn processo 

de downgrading inovativo. Nos anos 90, a mudanya tecnol6gica se intensifica, mas o downgrading 

da dinfunica inovativa continua. 

Uma vez mais, nao parece possivel estabelecer uma rel~ao causal linear entre intensificayao 

31:Mas, aiem desta segunda derivayiio, a aruilise do caso argentino parece consolidar a posir;ao sist&nica: nao 

e correto pensar em termos de causalidade linear, nem em termos a-hist6ricos. 
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do ritmo de mudanya tecnol6gica e upgrading inovativo. 

- por que falar de 'rearticula~io' do SNI na fase correspoodente aos anos '90? 

Esta correlayao problerruitica entre dinfunica de mudanc;a tecnol6gica e dinfunica econOmica, por urn 

lado, e dinfunica inovativa, por outre, leva a pensar na existencia de diferentes formas de articular;io 

do SNI para explicar a dinfunica do sistema em diferentes mementos. Em outras palavras, se nao 

existe uma. causalidade linear entre atividade econ6mica e mudanya tecnol6gica e dinfunica inovativa, 

os motives que permitem explicar/elucidar a baixa intensidade da dinfunica inovativa nos 70 sao 

diferentes dos que permitem explicar a mesma din§mi.ca nos 90. 

Ao comparar as formas de articula~ao entre elementos do sistema de inovayao 

correspondentes as fases pr&-1976 e p6s-1991 parece possivel diferenciar duas formas relativamente 
> 

estaveis de articulayio do SNl argentino. Nessa modelizayao, evidentemente, a fase 1976-1990 tende 

a aparecer como uma transic;:3.o entre uma e outra conformayao estabilizada, e, de fate, apresenta 

tanto elementos pr6prios da primeira como da segunda. 

Em principia, tal modelizayao parece entrar em conflito com a ideia inicial de conceber a 

(re)construy!o da evolu~ao do SNI argentino como o processo unitario de urn sistema constante. 

Entretanto, e de notar que as altera~Oes se apresentam como varia~Oes de grau dos elementos 

estiveis. Longe de constituir rupturas organizacionais, e precisamente dentro dessas formas 

organiza.cionais relativamente estaveis que as diferen~as entre formas de articul~ao sao perceptiveis. 

As maiores diferen~ entre uma forma de articulac;io e outra surgem, na realidade, como resultado 

do procedimento anacrOnico de p6r em cantata pontes 'extremes' do processo de organiza~ao do SNI 

ao longo do periodo analisado. Portal motive, preferiu-se denominar o periodo iniciado em 1991 

como de rearticulayao, para indicar ao mesmo tempo a permanSncia da organizay8.o geral do SNI e 

a diferenya das relay5es entre as diferentes d.ina.micas, indicada nas s~es anteriores32
. 

32De todo modo, isto nao implica que opor as dinfunicas em uma com~o polarizada, para ressaltar 

algumas das diferenyas entre as articula9fies e tendencias pre-76 e p6s -91 nao seja pertinente. De fato, a ~o 
de tal exercicio poderia ser muito Util. para assistir ao policy making process. E necess:irio recordar que, em Ultima 

instancia, tanto o SNI como as formas de articulayao das diferentes fases nio sao outra coisa que (re)constru9(ies 

racionais. 
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- abertura econOmica e dinimica inovativa: 

Embora seja possivel diferenciar, no caso argentino, duas formas de implementayao de politicas de 

abertura, uma com extenso aparato regulat6rio e outra com urn movimento des-regulat6rio 

estrurural
33

, a trajet6ria a din§.roica inovativa se manteve relativamente est<ivel durante sua vigencia. 

Por outre lado, embora tambem seja possivel registrar uma correl~ao entre abertura e recessao 

industrial, durante o periodo 1976-1981, e entre abertura e reativayao econOmica e industrial no 

periodo iniciado em 1991, a trajet6ria inovativa parece terse mantido relativamente est<ivel. De modo 

tal que parece possivel inferir que, no caso argentino, a trajet6ria inovativa foi pouco sensivel a 

diferenyas na forma em que foi implementada a politica de abertura34
. 

Porem, aparece uma correlayao entre abertura econ6mica e downgrading da dinfunica 

inovativa. De fato, a vig€ncia das fases do SNI coincide com a vigfficia de politicas de abertura, assim 

como o aprofundamento do processo de downgrading coincide com o apro:fundamento das politicas 

de abertura. Entretanto, e necessaria reiterar uma vez mais que tal correlay1io nao constitui uma 

relayao causaL Se existe uma relayiio causal, esta se desenvolve como uma causalidade complexa., 

nao linear, em que a implementayao de politicas de abertura constitui urn elemento entre outros. 

Neste sentido, e de notar que enquanto a abertura parece participar em diversos interjogos 

de auto-organiza~o negativa que explicam a dinamica de downgrading, praticamente niio aparece 

nos interjogos de upgrading. 0 que parece insustentavel depois das aniilises desenvolvidas ate aqu~ 

e proper uma causalidade linear positiva entre abertura econ6mica e upgrading inovativo. De fato, 

o caso argentino pennite observar que tal relava,o causal niio e nero necessaria nero, muito menos, 

suficiente para gerar processes de upgrading da dinfunica inovativa de urn SNI. 

- dinimica de coordena~io crescente: 

0 ensemble s6cio-t6cnico argentino aparece alinhado em technological frames alem-fronteiras ao 

3¥: necessAria recordar urn elemento em comum entre ambas implemen~oes de abertura: nos dois casas, se 
aplicaram como politicas de shock. 

~ada a forma como foram implementadas as aberturas comerciais no caso argentino, e impossivel comparar 
implemeilta90es de shock -e alcance generalizado- com estrategias de abertura gradual ou seletiva. 0 caso argentino 
nao fornece info~s neste sentido. Seria de grande interesse comparar as trajet6rias s6cio-tecnicas de processos 

de abertura gradual e de shock. 
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Iongo de todo o periodo analisado. Nesse sentido, o prOprio estilo de inova~ao baseado em oper~5es 

de RT e CNA funcionou como um mecanisme que permitia a evolu~o do ensemble s6cio-tecnico 

sem implicar urn movimento de des-alinhamento de padr5es tecnol6gicos exo-gerados. A dinftmica 

do SNI argentino levava a gestay[o de algumas diferen~as menores que poderiam ter conduzido, 

eventualmente, a uma diferencia¢o substantiva da dinfunica s6cio-tecnica. Mas o observavel no caso 

argentino remete a gera~ de urn certo grau de detasagem em relacao aos padr5es internacionais que 

nao chegou a se constituir na gesta~o de padr5es tecnol6gicos alternatives. 

A existSncia de tal defasagem implica, entretanto, que durante urn certo periodo -coincidente, 

em linhas gerais com o periodo de lSI- a dinamica de mudan~a tecnol6gica local funcionou pouco 

coordenada em rela~ao aos padr5es intemacionais. E possivel fazer uma leitura deste fen6meno em 

rela~ao as fases da dinfunica do SNI argentino: 

a) ate meados dos anos 70: mudan'(a tecno16gica alinhada mas pouco coordenada. Com divergSncias 

de trajet6ria segundo setor. As opera~5es de RT, CNA e os fen6menos de transdu~ao ("adapt~iio
11 

dos processes e produtos as condi~es locais: regula~5es de mercado, escala, materias-primas, 

insurnos, mao-de-obra disponiveis, etc.) ao mesmo tempo que pennitiam a extensiio dos padr5es exo

gerados, implicavam urn movimento de des-coordena~o em rela~ao ao ritmo dos technological 

frames origimUios. 

b) desde o final dos anos 70: ao mesmo tempo que aumenta o alinhamento, por importay5es seletivas, 

aumenta a coordenayio. Tanto a exporta~ao de commodities como a adoyao de padr5es 

intemacionais e a produ~ao em maiores escalas (que estas implicam) induzem uma mator 

coordenayio de alguns setores locais a technological .frames intemacionais. 

c) desde o inicio dos anos 90: alinhamento plena e coordena~ao com defasagem minima nos setores 

locais economicamente mais dinfunicos. A ado~ao de criterios mundiais de qualidade, estrategias de 

integra~ao globalizada de produtos, etc., ao mesmo tempo que toma disfuncionais as interven~Oes 

de adaptac;ao as condi~Oes locais, torna indesejciveis as opera~5es de diferenciayiio de processo ou 

produto. Para uma coorde~o globalizada, e necessaria urn alinharnento total. 

A din§.mica da mudan~a tecnol6gica do periodo 1970-1995 pode ser descrita como uma 

trajet6ria de niveis medias de alinhamento e urn baixo grau de coordena¢o durante os anos 70 a altos 

niveis de alinhamento e coordenay[o nos anos 90. Isto implica uma mudanc;a no papel dos atores 
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tecnol6gicos locais, de usuiuios criativos ou, ainda, inovadores incrernentais espontftneos (nao 

estrat6gicos), nos 70, a usuaries passives (estrategicarnente limitados) nos 90. 

- a inversio da dinimica de adapta(:io: 

Durante os 70, ao rnenos em parte, a atividade inovativa local aparec1a marcada pela 

necessidade!mten¢0 de introduzir variay5es em processes e produtos originiui.os de ensembles s6cio

t6cnicos de paises desenvolvidos a fun de adapta-Ios as condir;5es locais: regular;Oes, condir;Oes de 

mercado, materias primas, insumos, qualificar;ao da mao de obra, etc. Nos anos 90, com a extensao 

de l6gicas de prodw;:ao e/ou comercializar;ao globalizadas, a trajet6ria parece se inverter: agora 

tendem a se adaptar as condir;Oes locais as caracteristicas e condir;Oes de produr;§.o de processes e 

produtos. No caso de produtos intensives em insumos industrializados e/ou sint6ticos, a prOpria 

meclnica da produr;ao globalizada -e a abertura- facilita esta operar;ao (quando os insumos e per;as 

nao se encontram disponiveis em condit;:Oes convenientes, sio importados, nao 6 necessaria produzir 

substitutes locais). 

Este fato reforr;a o movimento para uma coordenayao plena da mudanr;a tecnol6gica local. 

A nova dinfunica de mudanr;a tecnol6gica implica nao apenas o abandono de uma tradir;ao anterior 

de constante inteiVent;:ao sabre a dotar;ao tecnol6gica importada, mas, na priitica, a repressao desse 

tipo de atitude, a fim de evitar a tendtmcia a diferenciayao por adaptat;:ao idiossincnitica. 

Este padrao de muclanr;a tecnol6gica leva a: a) uma reduyio do espayo de inovar;ao local; b) 

uma redur;io do espar;o para a P&D local; c) a conversio das operar;Oes de P&D adaptativa de 

produtos e processes as condir;Oes locais a atividades relacionadas exclusivarnente com o controle 

e homogeneizar;ao de materias primas e insumos para evitar a diferenciayao. 

- a q uestio da sequencia: 

Na elucidayao da evoluyao de urn SNI, a sequencia dos fatos 6 tao importante como os pr6prios 

fatos. Ao ter centrado, ate aqui, as ana.Iises das fases nas formas estabilizadas de articular;a_o dos 

elementos, este tipo de processo tende a permanecer oculto. Algumas destas sequencias sao 

(re)construtiveis na forma de "assincronias", onde os fatos aparecem como participantes defasados 

ou descoordenados nos processes interativos . A seguir sao apontadas algumas destas sequSncias 
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significativas35
, segundo sua fase correspondente_ 

a) fase pre-1976: 

As "assincronias" mais significativas durante este periodo se relacionam com a existSncia de uma 

comunidade cientifica local desenvolvida: 

- a comunidade cienti:fica e as instituic;5es universitarias locais se conform.aram e consolidaram antes 

que aparecesse uma tentativa de direciomi-las politicamente; 

-a vinculac;ao com a comunidade internacional -relativamente bern sucedida- foi anterior a tentativa 

de implementac;ao de politicas vinculacionistas; 

- a vinculac;ao de algumas das institui~5es de P&D com as firmas produtivas e com as empresas 

pllblicas foi anterior a criac;ao de instfutcias politicas de coordena~ao. 

Estas "assincronias" constituem elementos chave para compreender a questao do ofertismo

vinculacionismo e a racionalidade da comunidade cientifica local. Mas, ademais, pennitem elucidar 

complementarmente alguns aspectos a respeito do que nao ocorreu durante a fase. As instituic;Oes 

locais nao foram criadas no contexte de politicas de desenvolvimento industrial, como no caso de 

outros paises de industrializac;ao tardia. Correspondiam, de fato, a outra trajet6ria s6cio-tecnica, 

diferente da que orientava a industrializayao substitutiva36
. Apenas tardiamente, durante os Ultimos 

anos da fase, aparece uma certa preocupac;ao politica quanto a isso, que nao chegou a se refletir em 

uma intensificayao das intervenyOes das instituiyOes de C&T na dinamica inovativa das :firmas. Em 

outras palavras: a assincronia se vincula com as limitayOes do estilo tecnol6gico de inovayao, seja 

porque as atividades intraplanta till.o convergiram com as trajet6rias tecnol6gicas dos institutes 

(dando Iugar a urn aprofundamento e complexificayao das operai(Oes de RT), seja porque nao se 

consolidou, paralelamente ao estilo dominante durante a fase, urn estilo alternative baseado em 

35 
Algumas destas elucidaQOes s1o resultado de levar em considera98-o ucronias. Embora este procedimento 

possa parecer probletn.3.tico em termos epistemol6gicos, e de grande utilidade para imaginar contrafaticos. 

36 
A comunidade cientifica local, Ionge de considerar os gargalos da produtividade industrial e a cria¢o de 

novos produtos :manufatumdos como urn desafio de interesse, pen:ebeu o vinculacionism.o como uma tentativa de desvio 

de sua agenda "intemacional" de investigacOes (ver ponto 5.5 .3. L ). 
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operay5es intensivas em P&D37
. 

b) periodo de corte 1976/78. 

A interrupvao do processo de articulacao do SNI deu-se num memento particular de sua evoluyiio: 

-quando chegou-se, pela primeira vez, a concepyao de uma convergencia entre politica econOmica, 

politica de C&T macro, politica institucional nos niveis meso e micro, e teve inicio sua 

implementa¢o, sobreveio a crise do regime democratico, em meados de 1974 e o corte politico de 

1976; 

- foram adotadas politicas anti-industrialistas precisamente quando estava aumentando a exportaya:o 

de produtos industriais; e, em particular, quando estavam comeyando a se exportar bens de capital 

e tecnologia; 

- quando foi acelerado o ritmo de mudanya tecnol6gica em escala intemacional e alguns produtores 

locais estavam participando com sucesso (em setores intensives em tecnologia como ~Mquinas 

ferramenta e informatica). 

Talvez uma abertura seletiva, que tivesse levado em conta este tipo de desenvolvimento, teria 

dado Iugar a outro tipo de transiyao e a outra articulayao posterior do SNI. Alem da ucronia desta 

afirmayio, as saidas por modelos lSI de alguns paises depois denominados NICs, na mesma 6poca, 

parece mostrar a existencia, na epoca, de alternativas viitveis de acordo com as racionalidades 

vigentes. Mas a racionalidade monetarista, adotada pelo govemo militar, era refratitria a este tipo de 

concepyao. 

c) fase 1978-1990: 

A abertura da economia e a desregulamentayiio da importa9iio de bens de capital foram realizadas 

-influenciando as altera.y5es no regime social de acumula¢o- antes que aparecessem sinais de 

esgotamento do estilo tecno16gico de inova¢o baseado em RT e CNA De fato, estas medidas se 

deram precisamente quando era perceptive} uma possibilidade de expansiio a partir da coloca.yao de 

produtos e tecnologias em mercados regionais. Tal possibilidade nao s6 dependia do aprofundamento 

37:E necessaria salientar a existencia de algumas tentativas isoladas nesse sentido, tanto par parte do INTI 
como, :fundamentalmente, da CNEA. 
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da R T qualitativa, mas da potencial ger~ao, extensiio ou consolidayao de smerg~.as inter

institucionais, que pareciam vi<iveis de acordo com a disponibilidade de capacidade acumulada e o 

direcionarnento institucional concebido no final da fase pr6-1976. 

Talvez, o desafio da abertura pudesse ter sido respondido de outra forma pelas empresas 

locais sea integrayiio entre unidades de P&D e unidades produtivas tivesse alcanyado urn grau de 

desenvolvimento maior durante a fase anterior. Mas, por outro lado, deve-se ter em conta que as 

instituiy6es pllblicas de C&T que iniciaram processes de transformayiio em meados dos 70, se 

direcionavam a uma adequayiio com empresas (pUblicas e privadas) participantes da racionalidade 

lSI. A primeira abertura as encontra se adequando a uma situayao que ja nao existia. 

A dinamica econ6rnico-produtiva local parece defasada em relayao as tendencias 

internacionais da 6poca: 

- no momenta em que os NICs iniciam o fun de suas econo.mias semi-planificadas, colocando suas 

expo.rta.y5es industriais, Argentina prioriza a 16gica de acumulayao monetarista, centrada no aspecto 

:financeiro, e coloca sua indUstria ern crise; 

- quando comeya a vantagem de diferenciar produtos (por agreg~ao de contelldo tecnol6gico ), a 

Argentina adota urn perfil de especializayao de exportay6es centrado em produtos nao diferenciados; 

- no momenta de potencial acelerayio cia dinamica s6cio-t6cnica em escala internacional, na 

Argentina ocorre a substituiyao de atores tecnol6gicos inovativos par usuaries passives; 

- e finalmente, quando a mudanya tecnol6gica se acelerava no mundo, na situayiio da recessiio em 

parte provocada por politicas de ajuste ou anti-inflacion<irias, a indUstria argentina se restringia a 

investimentos menores ao custo de reposiyio, ou a opera¢es de manutenyio da dotayao de m!lquinas 

e equipamentos. 

No plano da PCT, vigente durante OS 80, e possivel observar outro plano de "assincronia". 

A politica de C&T -ofertista-vinculacionista- era concebida -e tentava ser implementada- como se 

ainda estivesse vigente uma estrat6gia lSI, como se ainda houvesse expansao do investimento pUblico, 

como se ainda houvesse empresas especializadas de capital nacional com 16gicas que incorporaram 

a possibilidade de inovar como via de acumulacao38
. 

Js A vigencia do PLACfS, no c:aso argentino (tanto na concep!;io de politicas como na orie~o da reflexao 
local ou, ainda, na fo!llla.l;iiO de especialistas em CTS), e causa e efeito desta assincronia. 
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d) fase 1990-1995: 

- a segunda abertura deu-se depois da primeira abertura e o periodo de ajuste e recessao subsequente. 

Este fato, que pode parecer uma tautologia, e, na realidade, fundamental para a compreensao da 

acelerayao e trajet6ria da dinfu:nica de mudanya tecnol6gica. Como foi dito no ponte 6.2.3., na 

percepy1io dos atores que tentavam se integrar no mercado globalizado, o atraso tecnol6gico 

acumulado durante a fase recessiva anterior na:o podia ser superado seguindo a via do estilo 

tecnol6gico de inovayao baseado em RT e CNA. Para salvar o gap entre a dotay1io disponivel e as 

diferenyas em niveis de produtividade ou as (supostas) exigencias dos mercados intemacionais, a 

importaya:o de tecnologia oferecia soluy6es mais pertinentes que o estilo tecnol6gico de inovaya:o 

baseado em RT e CNA e mais nipidas que as baseadas em P&D (intraplanta au de cooperayao com 

unidades de P&D pUblicas). A politica de shock da segunda abertura dernandava soluyOes irnediatas, 

nao processes de transiyiio lentos e incrementais. Assim, o interjogo entre as tempos relatives da 

"urgencia" eo "atraso" permite explicar, em parte, a orientru;;ao eo ritmo da mudanya tecnol6gica 

da fase. 

-a mudan~ da PCT para a implernentayao de uma norrnativa baseada na concepyao de SNI deu-se 

em uma situayao em que nao era possivel registrar uma dinfunica s6cio-tecnica nesse sentido, dado 

que, par um lado, o padrao de especializayao se encontrava orientado a produtos intensives em 

recursos naturais e, por outro, os investimentos realizados pelos agentes locais mais dinamicos (lED 

e grandes grupos econOmicos) n3.o dernandam P&D nern inovaya:o local. De fato, tal reorientayao do 

complexo de C&T parece fora de sequencia com a politica de abertura e desregulayao vigente 

durante a fase: teria sido mais congruente com o cemi.rio regulado e orientado par urn estado 

intervencionista da ISL ou poderia ser, no futuro, mais coerente com urn novo padrao de intervenyao 

do estack>, pr6-ativo, que ainda nao apareceu39
. Nao e de estranhar, entao que as iniciativas politicas 

de C&T e, ern particular, as neo-vinculacionistas, foram resignificadas ou neutralizadas por efeitos 

de transducv1io (de auto-organizav1io negativa). 

3Thfato, uma das possiveis explicaQSes para esta ~o e que se trata de uma tentativa de redirecionar 
~parcial e paliativam.ente- o rumo da politica econOmica vigente. Assim, a PCT de SNI nonnativo constituiria uma 
iniciativa orientada a compensar os efeitos negativos da politica de laissez Jaire econOmico sabre o ensemble sOcio

tecnico. 

729 



-A consfitui~o ideoiOgica dos atores tecnoiOgicos e a viabilidade de uma dini.mica inovativa 

de upgrading 

A avaliayao da viabilidade do desenvolvimento de urn processo de upgrading do SNI argentino 

escapa ao alcance da presente tese. Sabre este assunto, parece possivel, no entanto, realizar algumas 

considerar;Oes, baseadas na trajet6ria do SNI em cada uma de suas fases. 

A considera~o da percepyao ideol6gica dos atores tecnol6gicos locais acerca da questao da 

viabilidade da inovar;ao local e significativa para a compreensiio da evolur;ao do SNI. A partir das 

ay5es realizadas por estes atores, e passive! inferir suas racionalidades e algumas caracteristicas da 

constitui~o ideol6gica que lhes diio sustentayiio (ver pontes 2.3.5.2. e 2.3.5.3). 

A sucessao de articulas;Oes do SNI argentino -entre os 70 e os 90- parece marcada por urn 

processo de mudanya da auto-perceps;ao dos atores tecnol6gicos que afeta a viabilidade do 

surgimento de urna dinfunica inovativa de upgrading. A trajet6ria das mudans;as nas racionalidades 

dos atores tecnol6gicos acerca da viabilidade de urn processo de desenvolvimento e consolidar;ao de 

urn SNI local de alta sinergia pode se (re)construir -em termos muito estilizados-: a partir de a) urn 

estado -no final dos 60 e inicio dos 70- em que tal dinfunica inovativa parecia estar comer;ando a 

surgir (mesmo que se restringisse a operay5es fonnais de P&D), era conveniente e desejiivel, e, 

fundamentalmente, se considerava, ainda que dificil, factivel; passando para: b) urna fase 

intermediiui.a, durante os 80, em que tal dinfunica nio estava se desenvolvendo (fundamentalmente 

devido a limi!a(:Oes derivadas da instabilidade macroeconomica e das medidas de estabilizal'iiO ), podia 

ser desejiiveL e parecia possivel (ao m.enos em alguns setores) em circunstfulcias mais favoraveis que 

as vigentes; ate c) a fase dos anos 90, em que nao estava ocorrendo, podia ser desejRvel ou nao 

( dependendo dos grupos sociais de refer&lcia) mas, de todo modo, ainda que fosse conveniente, seria 

impossivel -ou inUtil- frente ao ritmo e trajet6ria de rnudanya tecnol6gica dos paises centrais. 

Neste nivel de constituis;ao ideol6gica "pessirn.ista" dos atores tecnol6gicos locais40
, a baixa 

4<1ralvez, dois esclarecimentos sejam pertinentes. Primeiro, e necess3ri.o nao confundir o plano do discurso 

com a constituic;iio ideolOgica dos atores. E possivel encontrar uma multiplicidade de discursos -de politicos.. 

empresarios, cientificos- que declaram. a convenifutcia, necessidade ou factibilidade de gera¢o de sinergias sistemicas 

no nivel do SNI. Tais discursos nao sao "contradit6rios" com sua constitui~o ideol6gica, mas fazem parte da 

racionalidade de diferentes grupos sociais em suas situa~s determinadas, mesm.o que nao tern por que ser uma 

expressao sincera do que realmente pensam sobre a viabilidade do SNI. Por isso, a eluci~o sobre a constituic;iio 

ideolOgica se basea em inferir a racionalidade das a.yOes concretas que desenvolvem os atores, alem de seu discurso (isto 
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ctinfunica inovativa e o downgrading do SNI argentino aparecem como uma profecia auto-cumprida_ 

No plano da auto-organizas:ao das rnUltiplas interpela~5es a que estiio submetidos pennanentemente 

os atores tecno16gicos locais, gera-se uma causalidade circular: menor possibilidade, menor 

viabilidade, menor desejabilidade, rnenos a~Oes e realiza~Y6es, menos exemplos contra-intuitivos, 

menor possibilidade, etc .. 

E possivel (re)construir outra forma de constituir;3.o ideol6gi.ca nos anos 90, no marco de uma 

conceitualiz~ao onde o processo de mudan~Ya tecnol6gica via importayao e difusa.o "ortodoxau de 

tecnologias brandas era considerado como inovac;ao. Nesta constituic;ao, a inovay3.o est8. ocorrendo, 

e desej8.vel (na forma em que se esta desenvolvendo), e e concebivel uma consolidac;ao de sua 

dinfunica no futuro. Mas, e necessaria ter em conta que nesta perspectiva "otimista" nao se esta 

considerando a viabilidade de urn upgrading da din3.mica de gera~Y3.0 de novas produtos e processes, 

mas a factibilidade de que continue a rnuda119a tecnol6gica nas condiy6es em que se esta 

desenvolvendo: sem interay6es inter -institucionais, nern sinergias, nero efeitos sist&nicos positives_ 

A existencia desta segunda constitui~ao ideol6gica da Iugar a urn novo processo auto

organizado negative. Na pnitica, esta constituir;ao "otimista", tende a reproduzir -de forma ampliada

a sit.ua.yao que origina o pessimisrno da constiruiyao ideol6gica "pessimista": quanta mais se consolida 

a satisfa~ dos atores tecnol6gi.cos com o ''funcionamento" dos mecanismos de mudanya tecno16gica 

pela importac;ao de tecnologias e difusao "ortodoxa" de tecnologias brandas, menor e a viabilidade 

de urn processo de upgrading da dinfunica inovativa local. 

- o espa~ da politica cientifica e tecnolOgica no SNI argentino 

Por Ultimo, mas nao menos importante, e necessaria realizar algumas considera~Oes sabre o espayo 

correspondente a politica cienti:fica e tecnol6gica no SNI argentino. 0 interjogo entre PCT e din8.mica 

s6cio-t6cni.ca pode ser considerado de duas perspectivas. Na primeira, centrada no sistema, e possivel 

constitui, no plano dos atores, um correlate da distinr;io entre politica explicita e implicita). 0 segundo se relaciona 
com a existencia de algumas poucas empresas que apresentam estrategias baseadas em in.ovayao. Ainda neste caso, a 
falta de~ com outras institui<;Oes -sejam estas outras empresas -ou unidades do complexo pUblico de c&T ~leva 
a pensar que tampouco neste caso os atores atuam a favor de reificar um SNI de alto sinergia. Os casos isolados nao 
alcan¥am a constituir uma interpela9<fu para o conjunto dos atores tecnolOgicos locais suficiente como para sustentar 
a ideia de viabilidade de um processo de upgrading do SNI; os prOprios atores inovativos se percebem como cases 
excepcionais, isolados. 
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observar como o funcionamento fortemente auto-organizado do SNI, ao Iongo das distintas fases 

analisadas, fez com que as endo-causalidades anulassem ou resignificassem a exo-causalidade da PCT 

(perspectiva jci desenvolvida nos pontos 5.4.6.; 5.4. 7.; e 5.5.5.) 

Na perspectiva da PCT, as sucessivas politicas aparecem se integrando e se con:fundindo na 

causalidade complexa da dinfunica do SNI. Algumas das linhas explicativas que permitem 

compreender a baixa intensidade da dinam.ica inovativa -em particular, as que se relacionam com os 

sucessivos regimes sociais de acumulayao e as mudanyas nas trajet6rias s6cio-tecnicas das fi.rmas

tambem parecem explicar a baixa ou nula incid&lcia da PCT sabre dinfunica s6cio-t6cnica. 

Embora nao seja possivel afirmar que a dinamica da PCT argentina seja marcada pelo sucesso, 

seu fracasso e urn elemento chave para a compreens3o da trajet6ria do SNI argentino. Dada sua baixa 

incidencia sabre o comportamento dos atores tecnol6gicos, a principal significa~a:o da PCT para a 

compreens.a:o da dinamica do SNI aparece pela negativa41
: o fracasso das tentativas de organiza~ao, 

a baixa interayao entre as unidades do complexo de C&T e as empresas, a baixa atividade inovativa 

desenvolvida pelas unidades de P&D enquanto atores tecno16gicos, etc. 

Precisamente, essa impotSncia da PCT para alterar a trajet6ria dos atores tecnol6gicos a 

constitui num elemento explicative do caniter auto-organiza.do do SNI argentino. Em outras palavras, 

uma das principals caracteristicas do SNI argentino e sua baixa permeabilidade as diferentes tentativas 

de organizayao da PCT explicita (ofertistas laissez faire, regulacionistas anti-dependentistas, 

autonomistas moderados, neo-vinculacionistas, etc.); sua resistSncia a responder de forma linear as 

diversas iniciativas lineares implementadas. 

Poderia se acrescentar uma extensa lista de elementos estciveis -e suas varia~Oes 

correspondentes- muitos dos quaisjli foram assinalados nos quadros 6.2.; 6.4. e 6.6., e ao Iongo das 

a:nalises de cada uma das fases. Tal exercicio foi deixado de lado, jli que teria obrigado a excessivas 

reitera~Oes sem implicar contribui~Oes substantivas. 

41
Em virtude de sua baixa incidencia sobre a din3m.ica s6cio-tecnica, a PCT recebeu um tratamento 

relativamente secundario ao Iongo deste Ultimo capitulo. Considerou-se, ademais, que o tratamento dado a dinfunica 

da PCT ao Iongo do capitulo 5 -em que se incorporava a dimensao de suas interayOes com a politica econOmica, a 

trajet6ria tecnol6gica das firmas ou a racionalidade dos regimes sociais de acumula~ao- ja clava elementos suficientes 

para compreender sua integra<:ao nas cansaJidades complexas do SNI, tornando desnecess3ria a reitera~o dos mesmos 

em cada uma das fases da cronologia cia dinam.ica inovativa do sistema. 
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6.4. Coment3.rios finais 

- caracterizat;3o sintetica do SNI argentino (1970-1995) 

Em sintese, o sistema nacional de inova~ao argentino -( re )construido ao Iongo da aplica~ao do 

framework- aparece como urn sistema dominantemente auto-organizado. Sua dinfunica interna se 

caracteriza por: 

- a realiza~ao de inovayOes menores, sem surgimento de inov~Oes maiores nem novos padr5es 

tecnol6gicos; 

- o baixo nivel de sinergia; 

- o seguimento de padr5es tecnol6gicos exo-gerados; 

- o alinhamento em technological frames alem-fronteiras; 

- o baixo nivel das intera~Oes inter -institucionais; 

- o surgimento de intexjogos de auto-organiza.yao negativa entre a dinfunica inovativa e os sucessivos 

regimes sociais de acumula_cao e as trajet6rias de mudan~a tecnol6gica das firmas (em particular, a 

progressiva coordena~ao em technological frames aletn-fronteiras ), 

- o estilo tecno16gico de inovayiio baseado em Reciclagem Tecnol6gica e C6pia Nao Autorizada, 

dominante ao Iongo de, praticamente, todo o periodo considerado (numa propon;:ao 

significativamente menor aparece outre estilo, baseado em opera~Oes de P&D intraplanta); 

- o estilo tecnol6gico baseado em RT e CNA viabilizou urn comportamento, em Ultima instfutcia, anti

inovativo, ao possibilitar o desenvolvimento de trajet6rias inovativas de baixo risco, alto pragmatismo 

e baixa defini~ estrat6gica, e evitando intera~Oes com institui¢es de C&T, criayao de unidades de 

P&D intraplanta, investimentos de risco tecno16gico e inova~Oes maiores; 

-a baixa participa~ao das unidades pUblicas de P&D na dinamica inovativa; 

-a pouca permeabilidade as diferentes politicas cientificas e tecno16gicas implementadas; 

- o predominio da transdu~ao (auto-organizada) sobre a criatividade ( organizadora), tanto no plano 

das iniciativas de politica como no da atividade inovativa dos atores tecnol6gicos. 

Durante o periodo analisado (1970-1995) o SNI argentino passou por tn;s fases: 

a) ate 197611978: articul"''llo e upgrading; b) de 1978 a 1990: crise sistemica e downgrading; e c) 

de 1991 a 1995: rearticul~o e mudruwa tecnol6gica via importwt[o de tecnologia. A trajet6ria 

inovativa ao longo do periodo se caracteriza por urn processo de downgrading - a partir de urn nivel 
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de referenda, correspondente a primeira fase, relativarnente baixo- iniciado em meados dos 70. 

~ protecionismo, abertura econOmica e inova~io no caso argentino 

Enquanto a abertura parece participar em diversos interjogos de auto-organizaya.o negativa que 

explicarn a dinfun.ica de downgrading, praticarnente na.o aparece nos interjogos que explicam 

diniimicas de upgrading. Por seu vez, as politicas protecionistas aparecem tanto em inteijogos de 

upgrading quanta de downgrading. 

Se a din8mica inovativa do SNI argentino era limitada, baixa e pouco intensa durante a lSI, 

as duas aberturas se correlacionam com processes de downgrading da dinamica inovativa. Par outre 

lado, embora par~a certo que durante periodos de abertura tende a melhorar a capacidade produtiva 

-e a competitividade- de alguns setores, ao mesmo tempo, parece diminuir a capacidade tecnol6gica 

local (apesar da presenya de processes de learning by doing e by using). 

Ap6s as amilises desenvolvidas ate aqui, parece insustentavel afirmar uma causalidade linear 

positiva entre abertura econ6mica e upgrading inovativo ou entre protecionismo e downgrading. De 

fato, o caso argentino pennite observar que tais rela~5es causais lineares na.o sao nem necess!irias 

nem, muito menos, suficientes para explicar as trajet6rias da dinfunica inovativa de urn SNI. 

Par outre lado, se se persiste, apesar do que foi dito anterionnente, na perspectiva linear -que 

coloca, a priori, os supostos efeitos benefices da abertura e a desregularnent~a.o e os efeitos 

negatives de lSI e o regulacionismo-, e necess3rio notar que da ancilise do processo de conformayao, 

consolidayao, crise e rearticul~o do SNI argentino se depreende, simplesmente, a existencia de 

diversas formas de n3.o surgimento de urn SNI dinam.ico, de alta sinergia. Os periodos da lSI e a 

primeira e segunda aberturas aparecem, nesta perspectiva, como tres articulayOes do SNI que 

problematizarn e inibem, de diferentes maneiras, a atividade inovativa local. 

- abertura como causalidade linear 

Na literatura neoclcissica, a abertura comercial e considerada positivarnente. Tende a melhorar a 

remunerayao dos fatores abundantes de urn pais, il.s custas daqueles previamente favorecidos pela 

proteyao. Dado que os lucros gerados pelos primeiros serio maiores que as perdas dos segundos 

afirma-se que -em caso de mediar as politicas redistributivas correspondentes- a abertura comercial 
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tenderil a aumentar o hem estar geral. Por outre lado, teni urn efeito positive sobre os padriSes de 

especializayiio, devido a duas razOes principais: a) no nivel estiltico, porque melhorara a alocayio dos 

recursos e eliminara as ineficiencias derivadas dos mercados protegidos; b) no nivel dinfunico, porque 

incentivara o desenvolvimento dos processes de aprendizagem e mudanc;a tecnol6gica (Bekerman 

e Sirlin, 1996). 0 Ultimo ponte, em particular, e estendido por alguns autores ate o fomento da 

inovac;iio. 

Outra forma de mostrar o carater positive da abertura sobre a atividade inovativa se baseia 

no argumento do aumento de competitividade. Ante o cenario de maier concorrencia no mercado 

domf:stico, as firmas se veem forc;adas a melhorar a produtividade e qualidade de processes e 

produtos, o qual sup6e a necessidade de adotar inovay5es tecno16gicas (Chudnovsky e LOpez, 1996). 

Em geral, a questiio do efeito positive da abertura econ6mica sabre a dinfunica inovativa e 

apresentada como uma causalidade linear. Entretanto, a partir da analise do caso argentino, e, em 

particular, da aplicac;ao do framework, pode-se dizer que e tao incorreto afirmar que a abertura inibiu 

a inovac;iio local como afinnar que a abertura e urn motor de inova~ao. Do mesmo modo, tambCm 

e incorreto afirmar que a lSI inibia ou fomentava a inovac;a:o local. 

Ao nivel de ana.Iise de urn SNl, a implementac;ao de politicas de abertura comercial ou 

protecionismo e uma causa insuficiente para explicar as dinfunicas inovativas. A explicac;ao dos 

processes de inovac;ao estci, por urn lado, em urn plano de cailsalidade complexa -niio linear-, no 

intetjogo entre exo-causalidades ( dentro das quais se encontram integradas as medidas de politica de 

abertura, ou de estratf:gias de substituic;ao de importac;Oes, Oil politicas de ajilste, etc.) e endo

causalidades (do SNI em seu conjunto ); por outro !ado, a expli""""" deve dar conta, necessariamente, 

do plano dos atores tecno16gicos, onde as politicas de abertura ou ISI sao, simplesmente, cailsas 

mediatas que, tambf:m oeste nivel, aparecem integradas em urn conjunto de interpelac;6es 

ideol6gicas'2 que os atores recebern. Por Ultimo, e necessaria ter em conta que, dado que as relac;5es 

causais do SNl sao complexas, as politicas de abertura ou protecionistas niio sao monoliticas nem 

monosemicas e se difundem de fonna fragmentada (em medidas singulares Oil impactos diferenciados, 

segundo os atores afetados) por diversos interjogos do SNI, adquirindo diferentes sentidos em cada 

4 ~o sentido apresentado por Goran Therbom (ver ponto 2.3.4.2.). 
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urn deles, ao ativar alguns fenOrnenos de auto-organiza~ao positiva, e outros, de auto-organizay1io 

negativa. 

- difus.io, transferencia, importa~io e inova~io: 

Na literatura recente (OECD, 1992; Nelson e Rosenberg, 1993; por exernplo), costurna-se apresentar 

urna defini~ao Jato sensu de inovayao, em que se agregam, como dirnens5es cornplernentares, a 

realizay1io de atividades de inova~ao stricto sensu -de gera~ao de novas produtos e processes- e a 

de operay5es de difusao e/ou transferencia. 

Esta forma de abordar o fenOrneno da inovac;:1io, embora seja mais dinfunica que a derivada 

da defini~ao de inova~ao como "primeira aplica~o", gera problemas de interpreta~ao quando e 

utilizada na analise da dinamica inovativa em paises perif6ricos43
. 0 problema remete a uma questa.o 

de 'contexte de concep~B.o' da teoria. Nos paises centrais, onde a teoria da mudanya tecnol6gica foi 

gerada, a inov~ao stricto sensu 6 acompanhada pela difusao dos novas produtos e processes no 

aparato produtivo, prOprio e de outros paises. Neste sentido, partindo da existencia de opera~Oes de 

ino~o stricto sensu, 6 correto incorporar a dimensao difusao para dar conta, completarnente, do 

fenOmeno inovativo em sua dimensao complexa. A concepyB.o -socialmente situada- da teoria se 

baseia em estudos de situa~es e cases onde, ao mesmo tempo, se produzem processes de inova~ao 

e difusao. Quer dizer, partindo da inovaya:o stricto sensu, os dois processes resultam mutuamente 

sinergicos, no plano de interay5es do processo de inova~1io Jato sensu. 

Entretanto, parece incorreto afinnar que a existencia de operay5es de difusao seja uma 

condi~o suficiente para considerar que se esta em presenya de urn fen6meno de inovayao Jato sensu, 

quando a questae e abordada pelo enfoque de SNI. Em urn pais perif6rico, a exclusiva presenr;a de 

operayOes de difusao e/ou transferencia de tecnologia e causa suficiente apenas para dar Iugar a 

processes de mudanya tecnol6gica. :E possivel observar a exist8ncia de processes de difusao que nile 

sao acompanhados de processes de inova¢o stricto sensu. 

A situac;3o de concepy3.o da teoria deriva em urn problema de assimetria. Se a difusiio de uma 

tecnologia e observada da perspectiva do gerader da inovayio stricto sensu, sua difusao para outros 

43 
Alguns aspectos do presente comentirio foram previamente abordados nos pontos 2. 3 .l.l. , 3 .2. 5. e 5 .5 .5. 

Neste item, faz-se uma breve sintese da questio a luz da analise do caso argentino. 
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paises e percebida como parte do fenOmeno de inovayao Jato sensu. Mas a situa~ao nao e simetrica 

quando e observada pelo receptor da op~ao de di:fusao. 0 receptor nao se transforma em inovador 

pelo mero fato de participar do fenOmeno de difusW44
. 

Em outras palavras: urn fen6meno de difusao sem inovayio stricto sensu nao constitui urn 

fenOmeno de inovas;ao Jato sensu. E, simplesmente, urn fenOmeno de mudant;:a tecnol6gica. 

Ao apresentar a distinyao entre dinfunica s6cio-t6cnica e dinfunica inovativa em uma analise 

de urn SNL e possivel dar conta desta diferenya. A dimensao da mudan9a tecnol6gica e incorporada 

no nivel da dinfunica s6cio-t6cnica. Dado que a dinfunica inovativa e urn aspecto da dinfunica s6cio

t6cnica, a mudanya tecnol6gica pode ser vinculada a inovayio local sem por isso ter que cair na 

falcicia de considerar fenOrnenos de difusao (por exemplo, irnporta\A)es de tecnologia -incorporada 

ou desincorporada, transferetlcias intramuros -entre a casa matriz e sua filial, transfer&lcias de 

tecnologias desincorporadas mediante serviyos de assessoria, etc.) como fenOmenos de inova9ao Jato 

sensu. Os fen6menos de difusio apenas deveriam ser considerados como parte constitutiva da 

din§mica inovativa quando dao lugar a interven96es -inova96es stricto sensu- do receptor sabre a 

tecnologia recebida. Isto permite distinguir diferentes pap6is dos atores tecno16gicos locais: por urn 

lado, a partir de uma distinyao qualitativa: entre usuiuios passives e inovadores, que se incorporam 

ativamente em processes de translation da tecnologia difundida; por outre, a partir de uma distin9iio 

quantitativa: entre diferentes graus e fonnas de interven~o sobre a tecnologia recebida. Apenas neste 

plano da dinarnica inovativa, da perspectiva do receptor, parece adequado fazer referencia ao 

surgimento de novas fenOmenos de inovayao Jato sensu. 

- alinbamento e coordena~io da dinimica s6cio-ttcnica local e constru(:iO da condi(:iO 

periftrica: 

A 'condiyao perif6rica' aparece em algumas argumentay6es como 'causa' estrutural do 

subdesenvolvimento, e, em particular, como explica9ao da inexistencia ou debilidade de dinamicas 

inovativas locais nos paises subdesenvolvidos. Em algumas vers6es, esta argumentayao se historiciza, 

remetendo a questlio a forma de integrava.o ao sistema econ6mico internacional no memento da 

~ maiores detalhes sobre a conveJ"SID) de receptor em inovador, ver ponto 3.2.5. 

737 



entrada no mercado intemacional ou a integra~o na estrutura de comercializa~YilO e prodw;:ao 

dorninada por urn pais central. A condiyao perif6rica dos SNis dos paises subdesenvolvidos aparece 

como urn ponte de partida, como urn fato inexoritvel, dado, determinado por uma exo-causalidade. 

Entretanto, da analise do case argentino, se depreende outra forma de abordar a quest3.o45 

Durante a lSI, o SNI argentino se encontrava alinhado em technological .frames al6m-fronteiras. Mas, 

em parte devido a prOpria racionalidade do regime social de acumula~Yilo e, em parte, devido a 

existencia de alguns projetos de autonomia tecnol6gica, o SNI nao tendia a urn alto grau de 

coorden~ao. Por urn lade, projetos tais como a Comissao Nacional de Energia AtOmica -de cri~ao 

de tecnologi.a nuclear diferenciada e aut6noma-, tendiam a gesta!YiiO de technological frames locais. 

Par outre, a via de mudanr;a tecnol6gica dada pelo estilo tecnol6gico de inovar;ao baseado em RT 

e CNA tendia pennanentemente a urn movimento duplo, de alinhamento emulador e descoordenar;a:o 

por adapta~Yiio idiossincnitica as condir;6es locais. Mesmo as filiais de transnacionais orientadas a 

explora.ya:o da reserva de mercado, cuja entrada foi incentivada numa visiio desenvolvimentista, que 

as tinha como portadoras de uma dinamica de mudanr;a tecnol6gica modemizadora, participavam 

deste duple movimento. 

Durante as duas aberturas, e, ern particular, durante a segunda, num contexte de mudanr;a de 

atores dinfunicos e de alterar;ao da racionalidade do regime social de acumula~o, se produz a 

reorienta~o da trajet6ria de mudanr;a tecnol6gica (descrita nos pontes 6.2 e 6.3). A trajet6ria s6cio

t6cnica local tende na:o apenas a se alinhar, mas tambem a se coordenar em alto grau com os 

technological frames al6m-fronteiras. A maier coordenar;ao, corresponde menor margem de a~o 

para a realizar;iio de atividades inovativas locais de intervenr;ao sabre a tecnologia difundida. 

A mudanr;a dos atores tecnol6gicos locais, de inovador limitado a usmlrio passive, pode ser 

lida como urn processo de construr;ao e consolidar;iio da 'condi~o periferica'. Ser perif6rico -em urn 

technological frame- na.o 6 urn fato dado, inexodveJ, natural, mas e resultado de uma construr;ao 

social que inclui nao apenas uma ego-ideologia de urn centro (inovador e difi.Jsor), mas tambem uma 

alter-ideologia (alinhada e coordenada) da periferia. A "dinarnica de integrar;ao -unidirecional, 

assimetrica e subordinada- como usuiuio passive em technological frames al6m-fronteiras e urn 

45
Que, embora possa parecer a:fim a teoria da dependencia, em particular, nos resultados, esti 

consideravelmente Ionge de sua matriz de causalidades. 
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poderoso mecanisme de "periferizal(ao". 

Longe de ser uma causa exo-gerada, a condil(iio tecnol6gica periferica e urn efeito que 

responde as endo-causalidades cia din§mica s6cio-tecnica locaL Longe tambem de ser uma condiyiio 

previa, e uma situaya:o gerada e reproduzida constantemente pelo ensemble s6cio-t6cnico local. 

Entretanto, e necessaria esclarecer que a construl(ao da condiyiio periferica niio deve ser entendida 

como urn processo necessariamente organizado -embora algumas politicas sejam particulannente 

funcionais. Assim como a evoluyiio do SNI, o processo de periferizayiio, no case argentino, e urn 

fenOmeno fundamentalmente auto-organizado, ao que contribuiram tanto a politica econOmica como 

a percepyao de acelerayao da mudanl(a tecnol6gica, a intensificayao do lED, ou as mUltiplas 

interpelayOes ideol6gicas acerca da globaliza¢o. Precisamente este carater auto-organizado da ao 

processo de 'periferizayiio' esse aspecto de fenOmeno "natural" e "inexoravel", alheio a atuay3.o e a 
racionalidade dos atores tecnol6gicos locais. 

- reversibilidade de processos de upgrading e falta de capacidade redundante: 

Embora o processo de aprendizagem possa ser considerado irreversivel -dado que a mudanya 

tecnol6gica pode tamar obsoletes os equipamentos e certas qualificay5es tecnicas precisas, niio tern 

poder para destruir as institui~tOes ou empresas, nem tampouco os conhecimentos que foram 

acumulados nelas- a acumula~tiio gerada pode de fato ser destruida. 

"Mas, a partir de recortes oryamentarios radicais, gest6es ruins ou fus5es e aquisi96es 

realizadas sem ter em conta a aprendizagem acumulada no seio das organizay5es e fumas em 

questao, que as bases sabre as quais ocorrem a aprendizagem tecnol6gica podem ser 

destruidas" (OECD, 1992:39). 

0 caso argentino parece ser urn clara exemplo neste sentido. Da analise das fases do SNI se 

desprende que os processes de upgrading inovativo siio reversiveis. Alguns dos niveis em que isto 

e observavel na trajet6ria s6cio-tecnica local, sao: 

- destruiyao de skills; 

- ruptura de tradii(Oes; 

- abandono de estilos tecnol6gicos de inovayao; 

- processes de downsizing em empresas, com perda de mao de obra qualificada; 

- perda de sentido de unidades publicas de P&D; 
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- perda de senti do da atividade dos pesquisadores ( esperanyas, compromissos institucionais, etc.) e 

impulse de racionalidades corporativas, socialmente disfuncionais; 

- desgaste das propostas de politica anteriores. 

0 momenta de reversao da trajet6ria do SNI argentino, iniciado entre 1976 e 1978, e a crise 

subsequente, se caracterizaram pela destruiyao das acumulay5es anteriores e a nao implementa~tao 

de estrategias para aproveitar ou preservar as capacidades tecnol6gicas existentes. 0 SNI argentino 

aparece, neste sentido, como urn sistema de elevada entropia positiva. 

Os SNls de paises desenvolvidos, intensos e articulados, apresentam uma importante 

capacidade reduntante (em recursos, empresas, mercados potenciais, oportunidades) caracterizada 

por uma diversidade de tentativas relativamente superpostas. A redundfulcia n1io e uma caracteristica 

necessariamente negativa, protege o SNI de erros de planejamento e gera, ao mesmo tempo, uma 

disponibilidade de recursos que viabiliza convergencias casuais, n1io contempladas na concep!f3.0 

original das estrategias de inovayao ou dos programas de pesquisa e desenvolvimento. 0 prOprio 

modelo ofertista funciona de outro modo em contextos de SNis "densos em sinergias": as 

conhecimentos gerados sem demanda explicita niio caem no vazio, e muito mais provavel que sejam 

"capturados" em algum Iugar da "rede" sOcio-tecnica. A maier margem para o fracasso -de fate, a 

existfficia dessa margem- diminui o risco dos investimentos. A redundfulcia diminui o volume relative 

dos investimentos para urn desenvolvimento singular, nesses SNis46
. 

No caso argentino, na.o havia margem de risco tecnol6gico ou atores dispostos a assumi-lo. 

Niio apenas devido a escassez relativa de recursos, e aos maiores riscos locais -derivados da 

instabilidade macroeconOmica-, mas a racionalidade do regime social de acumulaylio, que tendia a 

concentrar a capacidade de absoryao de riscos em neg6cios de curta prazo e alta taxa de retorno. 

Tampouco havia capacidade redundante no SNI. :E necessaria olio confundir capacidade redundante 

com capacidade ociosa: disponibilidade de recursos sub-utilizados ( cientificos, tecnicos, institui~t5es, 

programas, recursos). 0 caso argentino se caracteriza por uma baixa capacidade redundante e uma 

capacidade subutilizada relativamente elevada. 

41i:Em urn SNI pouco redundante, e necess3rio realizar wn conjunto de investimentos para wn projeto singular 

que, no caso de urn redundante, provavelmente, j<i foram realizadas -parcialm.ente- para algum outro projeto. Em 

outras palavras, a infra-estrutu.rn redundante do SNI "denso" pennite sustentar projetos singulares a menores custos 

relativos. 
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A convergencia de entropia positiva, baixa capacidade redundante e elevada capacidade 

ociosa e urn novo fenOmeno auto-organizado do SNI. E e outra forma -alternativa e complementar

de perceber o processo de downgrading: o trabalhoso processo de upgrading da fase anterior a 1976 

operava com uma baixa capacidade redundante; a partir de 1976/1978, a destruiyao das acumulay6es 

anteriores nao foi compensada pela capacidade redundante do sistema -de fato, contribuiu para sua 

diminuiyao- e paralelamente, aumentou, a capacidade ociosa, gerada, por urn lado, pela continuidade 

da politica ofertista e, por outre, pelas estrategias de downsizing das firmas. Em outras palavras, a 

crise nao destruiu uma capacidade excedente do SNI, mas impactou, precisamente, sabre a parte mais 

ativa em inovayao da capacidade tecnol6gica local. 

- nio surgimento de processos de auto-organiza.;io positiva 

Ao Iongo da evolm;ao do SNI durante o periodo analisado, e possivel registrar mUltiplas tentativas 

de organizayao (ofertistas, vinculacionistas, neo-vinculacionistas), que, em linhas gerais, nao deram 

Iugar ao surgimento de dinamicas organizadas auto-sustentadas nem, rnuito menos, a processes de 

auto-organizayao positiva, sinergica. Mesmo os processes de surgimento de inovas;Oes, durante a lSI 

aparecem moldados por causalidades negativas (Iimitay5es do estilo tecnol6gico de inovay3.o, 

racionalidade dos atores tecno16gicos, etc.). 

No plano da dinfunica inovativa do SNI, na:o aparecem grandes circulos virtuosos, 

caracterizados pela meca:nizas:ao progressiva de atividades de inov&;ao a escala do sistema A prOpria 

racionalidade interna do estilo de inovas:an baseado em R T e CNA -sintomatico e de curta prazo

nao induz, por si s6, autoroatizay6es de comportamentos inovativos que levem a uma mudanya 

substancial das trajet6rias s6cio-tecnicas. As firrnas que encararam estrategias baseadas ern inova~o 

de produto tendem a desaparecer durante a fase de crise e apenas reaparecem, timida e 

roarginalmente, em algumas experiSncias P&MEs de biotecnologia e software. 

Os SNis de d.infunica inovativa intensa se caracterizam por rnovimentos de retroalirnenta~o, 

diversificacio e complement~5.o. A diversifica~o de altemativas gera novas oportunidades; a 

complementayiio (organizada ou auto-organizada) favorece o surgimento de sinergias. Neste 

contexte, urna inovayao singular e menos custosa e mais viavel, nao apenas pela roaior quantidade 

de recursos postos em jogo, mas porque jli se encontram mobilizados em trajet6rias sinet"gicas: nao 
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precisam quebrar a mercia do sistema nem funcionam contracorrente do regime social de acumula~ao 

vigente_ 

No SNI argentino, as trajet6rias inovativas nao se deslizam e entrela'j':al!l, retroalimentando-se, 

criando uma sensa~ao de 'situ~iio natural', onde as condutas inovativas aparecem como 

comportamentos normais, 16gicos e viciveis. Pelo contrario, sao permanentemente "empurradas" par 

atores conscientes. A falta de funcionamento sin6rgico faz com que carla uma das tentativas seja, 

comparativamente, mais custosa. As tentativas de estrat6gias baseadas em inovayiio aparecem, em 

geral, no ambito de processes top-down de decision making. Ao nao alcanyar urn estado de 

mecanizayao progressiva, estas tentativas tend em a desaparecer quando os atores chave ( os system 

builders) deixam de atuar como impulsores. 

Isto niio significa que a implementaciio conjuntural de estrat6gias de inovayiio sistemica seja 

invicivel no contexte de SNis de baixa intensidade e escassa articulay!o. A tentativa liderada pela 

Comissao Nacional de Energia At6mica -de criay3o das centrais nucleares de energia eletrica 

acompanhada pela gera¢o de uma rede local de fomecedores especializados, orientado a gerar Iueras 

de escala em tennos de sistema, capacidade tecnol6gica e, ainda, empresarial- parece constituir uma 

prova neste sentido. Foi urn processo organizado, linear, com altos inputs dados unidirecionalmente 

pela CNEA ao Iongo do processo. A CNEA niio apenas planejava o que e nonnalmente planificado 

em projetos tecnol6gicos de paises desenvolvidos, em outros ensembles s6cio-t6cnicos, mas tambem 

organizava o que em outras trajet6rias institucionais aparece de maneira "espontanea", como 

resultado da dinamica endo-causal do ensemble s6cio-t6cnico (incluindo a iniciativa privada dos 

fomecedores). Trata-se, alem disso, de uma experiencia excepcional no SNI argentino, expressa, par 

exemplo, na concentrayiio de recursos de C&T investidos. A d.iferetl\4 da racionalidade de baixo risco 

explici.vel pelo regime social de acumula~, havia, no caso da CNEA, margem de risco tecnol6gico 

-nao de natureza econOmica- mas gerado politicamente. A importfmcia dada ao projeto lhe fornecia 

capital simb6lico suficiente para nao considerar o risco tecnol6gico como uma limitayi:io do projeto 

(pelo col11:r3rio, a exist&lcia desse risco tecnolOgico lhe outorgava certa margem de proteyiio -barreira 

a entrada da tecnologia nuclear- em caso de exito). Longe de constituir, em algum momenta da 

trajet6ria sOcio-tecnica do fenOmeno, urn processo auto-organiza.do, a CNEA apenas se manteve 

como experiencia inovadora enquanto foi sustentada por recursos estatais e o estimulo dos system 
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builders. 

A principal diferenya entre urn SNI de urn pais desenvolvido e urn subdesenvolvido pode ser 

caracterizada pela surgimento, nos primeiros, de uma dinimica de upgrading baseada na gerayao de 

sinergias e processes de auto-organizaya.o positiva. Os processes organizados sao viaveis porque 

interagem positivamente com as endo-causalidades dos processos auto-organizados; ambos processes 

interagem, par sua vez, retroalimentando-se na causalidade complexa da dinfunica s6cio-tCcnica. Isto 

e urn argumento contra a argumenta~o ofertista linear das diferen~s oryarnentarias como explica~o 

das diferens:as na dinfunica inovativa: o aumento linear de recursos (porcentagem do PBI investido 

em P&D, participa~tiio da area C&T no on;:amento nacional) nao causa per se aumentos de sinergia 

nem gera o surgimento de processes de inov3.9iio de auto-organizayao positiva. Mas, par outro lado, 

tampouco implica urn argumento a favor das estrategias demandistas: urn ensemble s6cio-tecnico, 

como o argentino nos anos 90, caracterizado por processes de auto-organiza~iio negativa e baixo 

nivel de sinergias dificilmente gerarR uma dinfunica inovativa de upgrading de forma espontfulea. 

- insuficiencia da politica explicita de C&T: 

Da analise da dinfunica s6cio-tecnica ao Iongo das tres fases do SNI se depreende a insuficiencia das 

politicas explicitas de C&T em gerar uma dinfunica inovativa local intensa (ver item 'o espaco da 

politica cientifica e tecno16gica no SNI argentino', no ponte 6.3.). 

Tal insuficiencia revela o fracasso de uma aspirayao racionallinear, que concebe a politica 

como uma fonna de criayiio da realidade. 

Por se tratar de urn sistema auto-organizado, o SNI argentino nio respondeu mecanica e 

linearmente aos instrurnentos de politica implementados. A capacidade do SNI de submeter as 

tentativas de orga.nizacao a sua endo-causalidade se viu favorecida pelo cara.ter setorial das politicas 

lineares, centradas na gestae ou no melhoramento de alguns indicadores isolados. Uma politica 

setorial de C&T que simplesmente responda ponte a ponte a uma Iista de sintomas de urn diagn6stico 

pode, provavelmente, gerar algumas alteray6es incrementais mas, a priori, parece insuficiente para 

responder ao desafio de reorientar a dinfunica s6cio-tecnica do SNI, em particular se e focalizada 

apenas sabre urn grupo de atores dentro urn campo de interayOes ample e diverse. 

Talvez isto explique -parcialmente- por que, apesar da lucidez e sofistica~ao de alguns dos 
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diagnOsticos realizados, as iniciativas deles derivadas tiveram pequena incidencia sobre o plano da 

din§mica de atores. E notavel que uma simples variayao na taxa de mudanya parece ter sido mais 

significativa para a din§mica s6cio-tecnica local que o conjunto de medidas de PCT acumulado ao 

Iongo do periodo. 

A prOpria diferenciayao analitica entre politica implicita e politica explicita e insuficiente para 

compreender o fen6meno. A distinyao, no fundo, preserva parte da ilusiio racionalista linear: se a 

politica implicita fosse coerente com a PCT explicita., se as medidas econ6micas nao contradissesse 

as medidas e o discurso de PCT explicita., seria possivel uma mudan~ s6cio-econ6mica e a oferta de 

conhecimentos encontraria sua demanda. Embora fosse provavel que a convergencia viabilizasse uma 

melhora nas condi~Oes de irn.plementa~ao da PCT ofertista linear, isto nao teria implicado 

necessariamente uma altera~a:o da dinfunica inovativa. 

Esta ilusao racionalista, presente ao Iongo do desenvolvimento do policy making argentino 

de C&T, aparece, durante a Ultima fase, na forma de propostas nonnativas de criayao ou 

aprofundamento de urn Sistema Nacional de Inovayao47
, pela Secretaria de Ciencia e Tecnologia., 

dependente do Ministerio de Educa~ao. Enquanto as propostas se restrinjam a modificar algumas 

medidas da area de C&T, seguindo a tradiyao local de fazer politica para os institutes de P&D e a 

comunidade cientifica., parecem poucas as probabilidades de incidir sobre a dina.mica s6cio-tecnica. 

A politica de inovaya:o niio pode se restringir a area de C&T se pretende atuar sobre os 

processes de auto-organiz..a.yao negativa do SNI. A politica de inovayB.o n3.o pode ser concebida como 

urn substitute da politica de C&T, n.em, menos ainda, como uma sub-area da PCT. Assim, apesar de 

sua inspira~ te6rica sistemica, esta politica de SNI nonnative continua sendo tao linear como suas 

47
0s impulsores ou defensores d.estas propostas sao, em muitos casas, economistas ex-desenvolvimentistas, 

ex--estruturalist e.lou ex-anti-dependentistas. Embora o discurso dos anos 90 par~ ter pouco em comwn com o d.os 

70, a estrutura da argumenta~o parece praticamente estivel e restrita, basicamente, a substitui~ de conceitos: 

desenvolvimento por inova~o; burguesia industrial ou em.presariado nacional por inovador schumpeteriano; 

produtividade por competitividade; estnrtura industrial integrada por SNI; depend.encia tecnol6gica por impo~o 

de tecnologia; independencia tecno16gi.ca por dinfunica inovativa end6gena; autonoroia por SNI auto-sustentado; etc. 

Frente ao "d.esencan1o" pela via da mudan~ estruturai e as limi~ da globaliza~o, a possibilidade de mndan~a se 

refugi.a, de maneira "realista" em wn objetivo mais restrito: o SNI. Este discurso parece ter-se estendido, em particular, 

entre economistas "progressistas", onde se apresenta como uma nova ferramenta altemativa para discutir com os 

neocblssicos (em teoria, j3. que o debate com os colegas de carne e ossa praticamente nao existe), toda vez que as 

posi¢es keynes.ianas do estado de bern estar, as marxistas ou as est:ruturalista passam por uma crise de legitimidade, 

politica antes que academica. 
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predecessoras, tanto em sua implemental(io (focalizada no complexo de C&T) como em sua 

concep((fio ( o processo de mudanya se inicia a partir do conhecimento cientifico e a comunidade 

cientifica)48
. 

-a aporia linear, a aporia sistemica e a Politica de Inova~io 

Na conhecida aporia de Zen6n de Elea, Aquiles jamais poderia alcanyar a tartaruga. 0 espa~o entre 

Aquiles e a meta era divisivel pela metade, e essa metade pela metade, pelo que sempre, in:finitamente, 

faltaria urn segmento a transpor. Da analise comparativa de indicadores de investimento de paises 

desenvolvidos e subdesenvolvidos costuma se derivar uma aporia linear: o gap tecnol6gico aumenta 

constantemente por diferen~as no investimento em P&D a favor dos primeiros. 0 espa~o aU: a meta 

aumenta devido a diferen~a no investimento, infinitamente, porque, nesta aporia, Aquiles e mais Iento 

que a tartaruga. Diante desta aporia, coloca-se uma solu~ao de PCT linear: a necessidade do aumento 

do investimento em P&D; e urn pessimismo: mesmo que se levem os valores relatives a urn nivel 

similar, as diferen~as absolutas estao fora do alcance dos or~amentos dos paises desenvolvidos49
. 

No case dos SNis de paises centrais, parece possivel identificar urn fen6meno que poderia 

se denominar, metaforicamente, "lei de adequay!o do SNI ao regime social de acumula~ao": os SNis 

apresentam dinfunicas de upgrading quando aparecem sinergias como regime social de acumula~ao. 

Quando a dinamica s6cio-tecnica apresenta: a) tendencia a mudan~ tecnol6gica como parte da 16gica 

de acumula~ao; b) quando uma fra~ao da mudan~a tecno16gica e gerada pela ativa~ao de uma 

dinfunica inovativa local; c) quando a obten~ao de renda se deve, ao menos em parte, a ge~ao de 

monop6lios transit6rios baseados em inovayao. 

No case argentino, onde a teoria colocaria a inovayao como resposta aos desafios 

apresentados pela abertura comercial e as oportwridades do mercado globalizado, as respostas locais 

de mudanya tecnol6gica se basearam em operayOes de importay§.o de tecnologias. 

Aparece assim uma assimetria na validade da 11lei de adequay3.o" entre paises desenvolvidos 

"Embora. as aruilise desenvolvidas pennitissem realizar algumas recomenda\i)es normativas, em particular 

sobre necessidade de distinyOO e formas de articulacao entre politicas de inova~ e politicas de C&T, optou-se 

( ... apesar da tenta~) por nao incluir esse exercicio, dado que escapa ao alcance da proposta desta tese. 

49-y-al assimetria no plano da capacidade tecnol6gica nio aparece refletida, na mesma propor~, no plano da 

capacidade produtiva. Esta menor assimetria e expliclvel pela difusao e transfereD.cia de tecnologias. 
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e subdesenvolvidos: 

-nos desenvolvidos: quanta mais se adequa a dinarrrica s6cio-tecnica ao regime social de acumula~tao 

vigente, mais se afirma urn processo de auto-organiza~tao que leva ao upgrading da dinfunica 

inovativa. Quanta mais aumentam as sinergias entre SNI e regime social de acumula~ao, maior e a 

acumula~tao nos setores mais dinamicos (intensivos em tecnologia). 

- nos subdesenvolvidos: quanta mais se adequa a dinfunica s6cio-tecnica ao regime social de 

acumula~ao vigente, mais se alinha e coordena a dinfunica s6cio-t6cnica em technological frames 

al6m-fronteiras, e mais se afirma urn processo de auto-organiza~tlio negativa. Quanta mais aumenta 

a acumula~t3.o (em set ores pouco dinfunicos da economia internacional e pouco intensivos em 

tecnologia), aparecem menores sinergias entre regime social de acumulay:io eo SNI pouco intensivos 
e desarticulados. Quante maior e a adequac;ao, menos racional parece esperar processes de auto

organizac;lio positiva que lev em a uma dinamica inovativa local de upgradinif0
. 

Chega-se assim a uma aporia sisternica: o gap tecnol6gico aumenta constantemente pela 

assimetria na vigertcia da lei de adequa¢o entre o SNI eo regime social de acumula~tlio. Quanta mais 

aumenta o gap tecnol6gico, menos racional e destinar recursos a inova~tlio. 0 espac;o ate a meta 

aumenta devido a diferenc;a sistemica, infinitamente. Nesta vers§.o da aporia, Aquiles retrocede ( ou, 

menos linearmente, esta distntido ). 

A reprodu~o ampliada do regime social de acumula.yao argentino vigente nos anos 90 parece 

vicivel a curto prazo. Mas, a Iongo prazo, o que ocorreni com urn regime de acurnulac;io sem 

capacidade de inova.c;ao? Quanta poupa nao inovar? Quanta custara nao inovar? E. urn Iugar comum 

na literatura neo-schumpeteriana que todos os paises competitivos no mercado intemacional realizam 

esfo~s sustentados em P&D e inova~, por urn lado~ e que os setores mais dinamicos da econornia 

internacional, por outro, sao intensives em inova~5es 51 . Portanto, e de esperar que no futuro, o 

511prente a existencia de algumas ~s sobre o surgimento recente de um novo ammjo de inova900 
globalizada, onde os insti.tutos Iocais de P&D "de excelencia" se integrariam. na estrategia de inova~ das 

transnacionais, ou outras, onde os grandes grupos econ6micos locais, levados por sua prOpria 16gica de acum~o, 

investiriam. em inovar;:ao local, seria conveniente realizar series de estudos de caso para testar tais hip6teses. No 
momenta, no caso argentino, essas colocar;:5es se baseiam em extrapolar;:Oes te6ricas, em vez de estudos empiricos. Tais 

estudos de caso deveriam se realizar utilizando criterios de inovar;:3.o que distinguissem mudanca tecnol6gica de 
inovar;:ao (ainda que, ao mesmo tempo, com base em mn concerto de inovar;:ao relati.vamente amplo, que incluisse desde 
RT ate cooperar;:ao em esfo~ de P&D). As experi&lcias acumu1adas contrariam a utilizar;:ao de metodologias baseadas 
em am.ostras e d.ecl.arar;:5es subjeti.vas de entrevistados, e afinnam a maior con:fiabilidade de estudos de caso e 
observar;:Oes diretas com aruilise das atividades. 

51Poderia cbegar a se afinnar que as funr;:Oes de um estado capitalista modemo, em fins do secuio XX, sao 

sallde, educayEi.o, seguran.r;:a, e inovar;:ao. 
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market share argentino se reduza, e o regime social de acumula~a.o se veja limitado a disponibilidade 

de recursos naturais, sem grandes possibilidades de reverter a situayao. Sem capacidade de inovar, 

sempre se podeni apelar ao recurso de importar tecnologias, mas nao -ou dificilmente- ao de 

diferenciar produtos. 

Diante desta perspectiva, e possivel tamar iniciativas de politica de inova~ao, mas .. quais? 

Da "lei de adequa¢o do SNI ao regime social de acumula~o" se deduziria que a politica de 

inova~ao deve se adequar ao regime social de acumula~ao (dado que se adequar ao outro term a, a 

din3.mica s6cio-t6cnica existente do SNI, apenas implicaria uma 'nao politica', ou a simples 

reproduyao do existente). Inserida no regime de acurnulayao, a politica de inovayao poderia incicfu 

sabre a dinfunica s6cio-t6cnica. 

Mas, e necessaria ter em conta que nem todo regime social de acumula~ao demanda inovayao 

para sua reproduyao ampliada. A tentativa de "perseguir" ao regime social de acumulayao em sua 

racionalidade, par exemplo atraves de iniciativas neo-vinculacionistas, pode ser urn sacrificio inUtil 

dos recursos, instituiy5es e pesquisadores mobilizados pela politica de inovayao52
. 

0 problema de adequayao da politica de inovayao, entao, nao e simplesmente de deficit de 

implementaya.o, nem de concepyffo equivocada da politica, mas de incompatibilidade ou causalidade 

negativa como regime social de acumulay1io. 

- Sobre o futuro: 

De urna perspectiva politico-ideol6gica que aspire ao desenvolvimento social nacional e 

regional, o problema fundamental, que ex.cede evidentemente a politica de inovayao e ao prOprio SNI, 

e poder organizar3 urn regime social de acumulac;ao adequado para uma sociedade desejil.vel. Uma 

politica de inov~ao isolada nffo muda -nao pode mudar- urn regime social de acurnulay§:o, mas a 

convergencia de Politica EconOmica (comercial, produtiva e financeira) - Politica de Inovayao -

Politica Cientifi.ca e T ecnol6gica constitui urn passo fundamental para viabilizar urn processo de 

democratizayao politica e econOmica orientado a satis:fayao das necessidades sociais nacionais e 

52E supOe o desgaste de instrumentos politicos e conceituais e, em Ultima in.stfulcia, o risco de perder a teoria 
da inovacao como ferramenta ideol6gica de mudan93 s6cio-politica. 

5 ~o sentido de 'organizacao' apresentado pela teoria da auto-organizacao (ver ponto 2.3.5.3.) 
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regionais (Dagnino e Thomas, 1999). Tal cen3.rio prospective reserva urn ample esp~o para uma 

intensa dinfunica inovativa local54
. Dadas as limitayOes nacionais, provavelmente seria adequado -

provavelmente seja a Unica op~ao viavel- pensar em tennos de Sistema de Inovayao Regional 

(Mercosul, Mercosul ampliado -rnais Chile e Bolivia-, Mercosul muito ampliado -mais Venezuela, 

ColOmbia e Mexico, ou outras configurayOes topol6gicas que potencializem a gerayao de sinergias) .. 

. .. Mas isto ja e tema de outra pesquisa. 

5 ~iio se trata, simplemente, de uma oportunidade linear, de aprovechar melhor a capacidade tecnol6gica. 

acumulada, os recursos naturais disponiveis e a existSncia de uma comnnidade cientifica. local. Na causalidade 

complexa do sistema de in~, as pr6prias necessidades sociai.s diferenciadas da regiOn pueden -y deberian- resultar 

funcionais na orienta~ao das trajet6rias inovativas, conduciendo nao apenas a processos e produtos adequados ao 

escenario de democrat:izaQao econOmica, sino tambien a diferencia¢o de produto, gerando novas mercados extem.os. 
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