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RESUMO 

TESE DE DOUTORADO 

Luis Felix Montalvo Arriete 

0 objetivo principal deste trabalho e oferecer elementos que contribuam ao 

processo de aperfeiyoamento da politica cientifica e tecnol6gica (PCT) cubana nas 

condiyoes atuais. Inicialmente apresenta-se uma abordagem descritiva da evoluyao da 

PCT em Cuba a partir de 1959, baseada em documentos oficiais e em analises feitas 

por diversos autores. Antes de se fazer a anlliise da PCT em Cuba, se caracteriza o 

ambiente de PCT mundial nos anos sessenta. Em particular, a influencia que teve o 

modelo institucional ofertista linear nessa politica. De igual forma, apresentam-se 

alguns fatores que impediram a renovayao do paradigma no setor civil sovietico e que 

constituiram as possiveis causas do atraso tecnol6gico desse pals. Mais adiante se faz 

uma breve incursao nas relayoes economico-tecnol6gicas de Cuba no ambito do 

Conselho de Ajuda Mutua Economica (CAME), mostrando alguns impactos no 

desenvolvimento tecnol6gico cubano decorrente dessas relayoes. Com base nestes 

elementos, avalia-se o desempenho da PCT cubana, identificando os principais 

aspectos positivos da sua implementayao, assim como as limitayoes mais notaveis 

observadas na sua formulayao. 

Posteriormente, abordam-se fatores que aceleraram a reorganizayao da PCT 

nas nayoes de maior desenvolvimento economico, e as tendencias atuais na 

orientayao dessas politicas. 0 impacto dessas transformayoes na America Latina 

apresenta-se ao examinar as tendencias e carateristicas atuais da PCT, 

contextualizada pela globalizayao e pelo neoliberalismo. Neste sentido, apresenta-se 

a ideia do "enfoque gerencial" como substrata da PCT, assinalando alguns dos 

possiveis impactos derivados de sua assimilayao no contexto latino-americano. 
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Finalmente, o trabalho examina as mudanvas intemas produzidas em Cuba 

vinculadas as transformayiies do contexto extemo, iniciadas na decada de noventa. 

Neste sentido, aborda-se a nova orientavao da PCT, mostrando semelhanvas e 

diferencias com as tendencias da PCT observadas em paises capitalistas 

desenvolvidos e na America Latina, assim como a probabilidade da sua evoluvao 

frente ao novo contexto. 
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ABSTRACT 

TESE DE DOUTORADO 

Luis Felix Montalvo Arriete 

The main objective of this work is to present some elements contributing to 

tbe improvement of tbe Cuban science and technology policy (STP) in the present 

conditions. Initially comes a descriptive approach to the evolution of SIP in Cuba 

beginning in 1959, elaborated from official documents and analysis carried out by 

several autbors. Previous to the analysis of tbe STP in Cuba, a characterization of tbe 

atmosphere of world SIP during the sixties is made, and, in particular, of the 

influence of the linear ofertist institutional model. Also, some factors are presented 

tbat impeded the renovation of tbe paradigm at the soviet civilian sector and tbat were 

possible causes of tbe technological backwardness of tbat country. Later on a brief 

incursion is made on Cuban economic-technological relationships within tbe Council 

for Mutual Economic Aid (COMECOM), showing some impacts in the Cuban 

technological development derived from those relationships. The performance of tbe 

Cuban SIP is evaluated, identifying the main positive aspects of their 

implementation, and the most notable limitations observed in their formulation. 

Subsequently, an approach is made to some factors tbat accelerated tbe 

reorganization of SIP in nations of greater economic development and to recent 

trends in the orientation of those policies. The impact of these transformations in 

Latin America its showed when exantining current tendencies and characteristics of 

the SIP, in tbe frame of globalization and neoliberalism. The "managerial approach" 

idea is expressed as embedded in tbe SIP, indicating some of possible impacts 

derived of its assimilation in tbe Latin American context. Finally, this work examines 

internal order changes tbat occurred in Cuba related to the transformations of external 

context, initiated at the beginning of the nineties. In this sense, an approach is made to 

tbe new orientation of SIP, indicating similarities and differences observed both, in 

capitalist developed countries and in the Latin America, as well as the probability of 

its future evolution facing tbe new context. 
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Capitulo 1. 

Introdu~ao 

No inicio da decada de noventa, Cuba enfrentou urna nova realidade. Ela 

representava por sua vez, urn novo desafio. A dnistica ruptura dos vinculos 

estabelecidos com os paises ex-socialistas da Europa Oriental teve multiplos 

impactos no panorama economico nacional, comprometendo os niveis de 

desenvolvimento alcan<;:ados no final dos anos oitenta. A situa<;:ao anterior deve-se 

adicionar o fato da intensifica<;:ao do bloqueio economico por parte dos E. U.A., as 

mudan<;:as economicas ocorridas em nivel mundial, assim como as transforma<;:oes 

verificadas na forma de orientar o desenvolvimento da C&T. 

Junto aos efeitos que produzem na economia as circunstancias indicadas 

anteriormente, o novo contexto em que Cuba deve continuar se desenvolvendo esta 

igualmente influenciado por mudan<;:as intemas causadas pelos fatores extemos. A 

reorienta<;:ao gradual do comercio exterior sob novas condi<;:oes, a necessidade de se 

inserir no mercado intemacional caraterizado pela forte concorrencia, as restri<;:oes 

financeiras, o imperativo da reconversao industrial, e o crescente estimulo ao 

investimento de capital estrangeiro, conformam dentre outros, urn panorama bastante 

divergente aquele de decadas anteriores. 

Sob a influencia de fatores intemos e extemos, desde a primeira metade dos 

anos noventa, Cuba iniciou urna serie de transforma<;:oes com o objetivo de adequar

se ao novo tipo de inseryao no contexto intemacional. Especificamente, a partir de 

1994, na area de C&T iniciou-se a busca de modelos organizacionais e concep.;:oes 

que, adaptando-os as carateristicas do projeto de desenvolvimento economico e 

social cubano, permitiram levar adiante as tarefas do desenvolvimento nas novas 

condi<;:oes. 



Neste sentido, o processo de reorienta<yao da PCT tambem esta enquadrado 

dentro das mudan<yas estruturais e institucionais impostas pela sucessiio de 

acontecimentos que marcaram o inicio da decada de noventa. 

A necessidade que Cuba tern de ajustar a PCT ils novas realidades externas e 

internas faz necessaria uma revisiio das formas tradicionais que balizavam a 

implementa<yao destas politicas. 

Ainda que a tematica da PCT em Cuba tern sido abordada por diferentes 

autores, a analise causa-efeito do modelo linear de inova<yao tecnologica e sua 

repercussiio no desenvolvimento da C&T, niio tern sido abordada em detalhe na 

bibliografia cubana. E justamente neste aspecto que a literatura tern carecido de 

analises criticas. Estas considera<yiles nos levam a colocar o problema da pesquisa 

em termos de indagar sobre os fatores que tern influenciado na conforma<yiio da 

PCT cubana e nas carateristicas e efeitos da sua implementa<yiio ao Iongo de 

decadas. 

Uma resposta adequada a este problema requer o exame das concep<yiles em 

rela<yiio ao modelo institucional implementado em Cuba para o fomento da C&T. Na 

medida em que a politica de C&T constituiu urn reflexo desse modelo, a analise da 

sua evolu<yiio, assim como a critica de certos enfoques que restringiram as 

possibilidades de alcan<yar maiores resultados em seu desempenho, tambem 

conformam o leque da analise. Ademais, apresenta-se uma visiio resumida das 

experiencias dos paises latino-americanos em materia de PCT, assim como das 

principais tendencias geradas nos paises capitalistas desenvolvidos. Estas 

considera<yoes permitem enquadrar o presente trabalho na area da analise de politica. 

Em particular, porque procura avan<yar na compreensiio e na analise da politica de 

C&T como politica preocupada em contribuir a soluyiio dos problemas socio

econilmicos da sociedade. 

0 trabalho apresenta varias limita<yoes. Primeira, e abrangente na medida em 

que tenta articular decisiies e ayiles em nivel macro com o desempenho e os 

resultados obtidos no nivel micro - organiza.;:iles produtivas e institutos de P&D. 
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Segunda, o conceito do "enfoque gerencial" e ainda precario, devido ao fato de que 

apresenta urna nova categoria que ainda nao dispoe de literatura para ser tratada 

com maior abrangencia. Terceira, os dados coletados sobre Cuba sao, em alguns 

casos, restritos dada as limita96es que apresentam as fontes de informa91io, 

particularmente as estatisticas, ou pela propria inexistencia delas. 

A tese tern por objetivo central proporcionar elementos de JUizo que 

contribuam ao processo de aperfei9oamento da PCT cubana nas condi96es atuais. 0 

trabalho esti dividido em seis capitulos, obedecendo a urna ordem l6gica que facilite 

0 processo de analise. 

0 capitulo introdut6rio descreve as caracteristicas gerais do trabalho e os 

aspectos a serem abordados. No segundo capitulo, apresenta-se urna abordagem 

descritiva sobre a evolu91io da PCT cubana entre 1959-1995, a partir de docurnentos 

oficiais e das analises feitas por diversos autores. A descri91io evolutiva da PCT foi 

dividida em tres itens, cada urn dos quais, corresponde a urn periodo especifico da 

sua trajet6ria evolutiva. 

0 terceiro capitulo, decorre da percep9iio que a experiencia passada na 

formula91io da PCT cubana tern especial importiincia, nao s6 para entender o 

porque das deficiencias, como tambem para nao repeti-las. Assim, o objetivo 

deste capitulo e avaliar, segundo a perspectiva do autor, a evoluc;;ao da PCT cubana, 

buscando identificar e explicar as principals limita96es na sua forrnula9iio e 

implementa9iio. Tambem destacam-se os aspectos positivos que se verificaram na 

trajet6ria desta politica e que devem ser mantidos na reorienta9iio em curso da PCT. 

Para facilitar o processo da analise, o capitulo dois foi dividido em seis itens. 

0 primeiro, parte da ideia de que tra9os caracteristicos observados na evolw;;iio da 

PCT, evidenciam urn desenvolvimento da C&T "empurrado pela ciencia". Neste 

item explica-se como foi adotado em Cuba o modelo de desenvolvimento da C&T 

que serviu de marco conceptual e institucional para a elabora9iio da sua PCT. 

Neste sentido, caracteriza-se o ambiente da PCT mundial, nos anos sessenta, 

indicando-se as duas correntes, entiio predominantes. Ainda que partindo de 
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modelos de organiza9ao politico social distintos, essas correntes coincidiam na 

visao de como se deveria impulsionar o progresso cientifico e tecnico na 

sociedade. 

No segundo item, explica-se como a visao de progresso tecnico constituiu 

urn fator determinante na interpreta9ao do processo de inova9iio tecnol6gica 

predominante nos paises ex-socialistas. A abordagem dessa visao divide-se em 

dois momentos. No primeiro, explora-se a importancia atribuida pelo marxismo 

ao desenvolvimento das for9as produtivas, em geral, e a ciencia, em particular, 

para o progresso social e economico. Em wn segundo momento, explica-se como 

a visao marxista-leninista do progresso tecnico repercutiu no modelo de PCT 

implementado nos paises da Europa socialista. 

0 terceiro item parte de uma considerayao importante extraida da 

experiencia cubana de C&T. E o fato de que a tecnologia sovietica era em geral 

atrasada, se comparada com a dos paises capitalistas avan9ados. Neste item, 

abordam-se, em urn primeiro momento, os fatores determinantes na renova9iio do 

paradi!,'lla tecnol6gico no setor civil dos E. U.A. e da Europa. Posteriormente, 

apresentam-se fatores que impediram a renova~;ao desse paradigma no setor eivil 

sovietico e que constituiram, por sua vez, possiveis causas do atraso tecnol6gico. 

Por ultimo, mostra-se como o paradigma tecnol6gico mantido na ex-URSS, na 

decada de setenta, teve implica96es negativas para Cuba e como as tecnologias e 

formas de organizayao pr6prias desse paradigma repercutiram na produtividade e 

competitividade da economia cubana. 

0 quarto item examina dois aspectos vinculados as rela96es economico

tecnol6gicas de Cuba no ambito do Conse;o de Ayuda Mutua Econ<5mica 

(CAME). 0 primeiro deles refere-se a integra9ao de Cuba ao CAME, baseada em 

vantagens comparativas estaticas, e suas implicayoes para o processo de 

acumulayil.o tecnol6gica. 0 segundo, associado a carencia de uma politica 

tecnol6gica explicita e o impacto que isto teve nas rela96es entre os setores de 

P&D e produtivo. 
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0 quinto item avalia a PCT cubana, detenninando em que medida as 

a<;;oes empreendidas tern contribuido ao alcance dos objetivos propostos durante 

sua evolu<;;iio. Utiliza-se como base para a analise a rela<;;iio estabelecida entre a 

PCT, que atua atraves de seus instrumentos para cumprir com os objetivos de 

desenvolvimento, e o produto deJa. Este ultimo, entendido como o resultado e os 

efeitos que produz a sua implementa<;;iio da politica de C&T. 

Neste item aborda-se tambem o resultado positivo importante obtido na 

area da biotecnologia, que baseou seu sucesso em uma combina<;;iio adequada 

entre elementos de oferta - conhecimento C&T, gera.;;ao de tecnologias, pessoal 

qualificado, etc. - e elementos de estimulo a demanda - comportamento e 

decisoes tecnol6gicas nas unidades produtivas e medidas govemamentais visando 

estimular a demanda de C&T. 

0 ultimo item do capitulo tres, lniCJa-Se com a analise de duas 

carateristicas da PCT cubana semelhantes its dos paises da America Latina: 

ofertismo e vinculacionismo. Seu objetivo e mostrar como, apesar de originadas 

em contextos econ6micos e sociais diferentes, as PCTs implementadas tiveram 

carateristicas semelhantes. 

E, justamente, a partir da constata<;;iio dessa convergencia, decorrente da 

analogia entre os modelos adotados e das fonnas de estabelecer nexos entre P&D 

e produ.;;ao, que se introduz o quarto capitulo da tese. 

Considerando que America Latina estit sendo impactada por uma nova 

racionalidade de PCT, parece possivel, a partir da analise do que estit ocorrendo 

atualmente na America Latina, inferir o que pode acontecer no futuro da PCT 

cubana. Sobretudo porque, a partir da decada dos anos noventa, Cuba come<;;a a 

buscar uma maior inser<;;iio no contexto latino-americano, tentando encontrar 

pontos comuns, modelos organizacionais e novas concep.;;oes sobre PCT. 
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Essa tentativa de antever tendencias faz necessario retomar a analise sobre 

os processos que se estiio constatando atualmente na PCT da America Latina, 

reconstruindo essa experiencia. 

Uma vez que os modelos institucionais de PCT latino-americanos tern 

estado baseados em racionalidades muito afins com as explicativas oferecidas 

pelos paises capitalistas desenvolvidos, e indispensavel analisar, em primeiro 

Iugar, os rumos empreendidos pela PCT nesses paises. Ainda que neste aspecto 

existam carateristicas particulares a cada pais, tem-se tentado identificar aquelas 

que se consideram comuns a maioria deles. Neste sentido, foram selecionados os 

paises da Comunidade Economica Europeia, o Japao e os E.U.A.. 

Assim, o objetivo do capitulo quatro consiste em analisar as mudan<;as 

recentes na concep<;i'io sobre PCT, em paises capitalistas desenvolvidos e na 

America Latina. Procura-se identificar, o que as novas concep<;oes sobre PCT 

representam para America Latina, em termos do desenvolvimento da sua 

capacidade de C&T, em urn contexto altamente influenciado pela globaliza<;i'io e 

pelo discurso neoliberal. Em concordiincia com este prop6sito, o capitulo foi 

dividido em duas se.;oes. Cada uma das quais consta de tres itens. A primeira 

parte, dedicada aos paises capitalistas desenvolvidos e a segunda, a America 

Latina. 

No inicio, abordam-se aspectos que aceleraram a reorganiza<;i'io da PCT 

nas na.yoes de maior desenvolvimento economico, decorrente, dentre outros, do 

questionamento feito a explica.;ao ex6gena que supunha a mudan<;a tecnol6gica e 

cuja racionalidade serviu de base ao modelo de PCT vigente ate a decada dos 

anos setenta. 

Seguidamente analisam-se as trajet6rias e caracteristicas da PCT destes 

paises a partir das duas ultimas decadas. Finalmente, procura-se explicar, baseado 

na recente evolu.;ao da PCT nos paises capitalistas desenvolvidos, como as novas 

formas organizacionais e gerenciais aplicadas na empresa em fun.;ao da 

competitividade, foram elementos chave da mudan<;a na PCT. Procura-se mostrar 
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como uma nova forma de orientar a PCT e seus instrumentos come<;a a ser 

implementada, a partir dos aportes proporcionados pela teoria da inova<;iio e da 

introdu<;ao de metodos de gestiio aplicados ao nivel da empresa. 

A segunda se<;iio inicia-se com o exame das tendencias e carateristicas 

atuais da PCT latino-americana enquadrada nos objetivos de integra<;iio 

competitiva e contextualizadas pela globaliza<;iio e o discurso neoliberal. 

Apresenta-se a concep<;iio do "enfoque gerencial" como substrato da PCT, 

revelando alguns possiveis impactos decorrentes da sua assimila<;iio no contexto 

latino-americano. Posterionnente, abordam-se os fatores que tern influenciado no 

enfraquecimento do Estado na sua fun<;iio de fomentar e apoiar a C&T. 

Por ultimo, incorpora-se uma breve analise sobre urn problema relevante, 

referido ao enfraquecimento do objetivo social do desenvolvimento da C&T. Na 

explica<;iio utilizam-se, em particular, as categorias de "projeto nacional" e 

"campo de pertinencia" para ilustrar os problemas que enfrentam os sistemas de 

P&D latino-americanos para dar resposta as necessidades sociais. 

No inicio dos anos noventa, o panorama economico e tecnol6gico cubano 

foi sensivelmente afetado pelas mudan<;as produzidas em nivel mundial. 

Fortemente influenciado por essas transfonna<;oes e em condi<;oes dificeis, o 

governo iniciou uma serie de mudan<;as que incluiram, tambem, o modo de atuar 

na area de C&T. 

No contexto das mudan<;as experimentadas no ambito internacional no 

nivel da PCT, o capitulo quatro, servira como referencia para detenninar em que 

medida, o rumo atual da PCT cubana se corresponde a essas mudan<;as. Por essa 

raziio, o capitulo cinco da tese tern como objetivo mostrar os detenninantes 

contextuais internos e externos que tern incidido, desde o inicio da decada de 

noventa, na reestrutura<;iio do sistema de C&T e na reorienta<;iio da PCT em 

Cuba. 
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Neste capitulo, se oferece uma panoriimica do processo de mudan9a que 

vern acometendo o pais para adaptar-se as carateristica do contexto atual. Para tal 

prop6sito, o capitulo tern sido divido em tres itens. No primeiro, abordam-se as 

carateristicas do novo contexto presente no inicio da atual decada, e seu impacto 

no sistema de C&T. 0 segundo item procura estabelecer as principals limita96es 

na estrutura9iio e implementayiio do Sistema de Ciencia e Inovayiio Tecnol6gica 

(SCIT), a partir das condi96es que caraterizam o panorama intemo cubano. No 

terceiro item, abordam-se as carateristicas atuais da PCT, destacando semelhanyas 

e diferen9as com as tendencias da PCT verificadas em paises capitalistas 

desenvolvidos e na America Latina, assim como a probabilidade de evoluyiio 

futura da PCT cubana frente ao novo contexto. Finalmente, o sexto capitulo da 

tese dedi ca-se as conclusoes e recomenda96es que decorrem do trabalho. 

A metodologia utilizada para a elaborayiio da tese foi ajustada as 

carateristicas do problema objeto da pesquisa , demandando urn estudo no 

decorrer do tempo - ou longitudinal - para conhecer suas varia96es. Isto tern 

levado a refletir em cada capitulo sobre as carateristicas do contexto s6cio

economico e hist6rico em que se tern manifestado os processos e situa96es estudadas. 

Nos capitulos tres e quatro delineia-se o marco te6rico de referencia usado para a 

amilise do problema colocado. 

Na realizayao do trabalho foram utilizados os se!,>uintes metodos para a 

recompilaviio da informayiio: 

1. A sintese bibliognifica sobre a tematica de estudo, que incluiu a revisiio de 

documentos baseada na inforrnayiio encontrada em: 

a) Artigos, relat6rios, revistas, livros e jomais publicados. 

b) Arquivos e documentos ineditos, que permitiram identificar as decisoes 

tomadas em materia de C&T e sobre essa base, reconstruir a politica 

implementada. 

c) Projetos de pesqmsa sobre orgamza9iio da C&T em que o autor tern 

participado. 

d) Legislaviio referente a atividade de C&T. 
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2. A entrevista de informantes chaves que, por suas carateristicas, puderam 

aportar informa<;ilo relevante para a pesquisa. 
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Capitulo 2. A politica cientffica e tecnologica 

em Cuba (1959-1995). Periodos de evolu~ao 

Introduc;ao. 

A partir de 1959, produziu-se em Cuba uma transforma9iio s6cio-politica que 

serviu de antessala a urn desenvolvimento com eqiiidade e justi9a social. No projeto 

socialista emergente, a incorpora91io da ciencia e da tecnica ao desenvolvimento da 

na91io foi considerada uma das tarefas mais importantes a ser executada, com vistas a 

urna transforma91io qualitativa da sociedade cubana. 

Conseqiientemente, as decisoes sobre politica cientifica e tecnol6gica (PCT) 

tern sido caraterizadas por urn determinado vinculo com as estrategias gerais de 

desenvolvimento economico e social (EDES). Essas estrategias tern servido de 

principal referencia niio s6 para a fixa9iio de metas sociais e economicas, como 

tambem para a conforma9iio da PCT cubana. 

Este capitulo tern por objetivo descrever a evolu9iio da PCT em Cuba entre 

1959-1995. Baseado nos documentos governamentais e nas amilises feitas por 

diversos atores sobre essa evolu91io, apresentarn-se as carateristicas de seus periodos 

e etapas se~o,'Ulldo a visiio corrente. 
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2.1. Primeiro periodo (1959-1974) 

Na visao do governo cubano, no principio dos anos sessenta, existia urna 

arnpla brecha entre os objetivos economicos e sociais propostos e a escassa infra

estrutura de ciencia e tecnologia disponivel. Diminui-la requeria do desenvolvimento 

de urn potencial cientifico e tecnol6gico com capacidade de resposta aos problemas 

especificos do pais e da necessidade, nao menos importante, de transferir tecnologias 

e assimihi-las. Nesse contexto, e com a vontade politica do govemo de desenvolver a 

ciencia e a tecnologia, iniciou-se o primeiro periodo de desenvolvimento da PCT 

cubana. 

Neste periodo de estrutura.yao da PCT cubana denominada por Saenz & 

Capote " etapa de promo<;iio dirigida da ciencia", a PCT manifestou-se de forma 

implicita (Saenz & Capote, 1989:88). 

Nos primeiros anos, a politica cientifica orientada a Iongo prazo, e balizada 

pela EDES foi abordada mediante duas vias principais. A primeira, foi a forma.yao de 

pessoal capaz de gerar os conhecimentos requeridos para o cumprimento dos 

objetivos de desenvolvimento. A segunda, a cria<;ii.o de institui<;oes de pesquisa em 

areas consideradas importantes para o desenvolvimento economico e social, e que ate 

esses momentos nao tinham sido desenvolvidas (Ibid, p.82-83). Essas duas vertentes 

da politica representavam, de maneira clara, os objetivos de partida nesse periodo. 

A vontade politica mostrada desde cedo pelo governo e a ampla colabora<;iio 

das institui<;oes do bloco socialista foram decisivas para atingir tais prop6sitos. Para 

cumpri-los, forarn destinados importantes recursos, que permitiram urn rapido 

crescimento da capacidade de oferta do pais. Se no ano de 1959, existiam 8 

institui<;oes de pesquisa no pais, em 1972, seu numero passou para 69. 
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FIGURA 2.1. NUMERO DE INSTITUI(:OES DE P&D NO PERIODO 1959-

1972 

A Figura 2.1., mostra os resultados alcan9ados pe1o govemo nos esforyos para 

cnar novas capacidades de oferta de conhecimentos. Observe-se o significativo 

aumento no nW:nero de institui9oes ocorrido entre 1965 e 1970. 

A politica tecnol6gica concentrou-se na transferencia de tecnologias e na 

prepara9iio do pessoal para assimilar e operar essas tecnologias. A inexistencia de 

urn potencial capaz de gerar tecnologia end6gena e as rela9oes iniciadas com o 

bloco de paises socialistas, e em especial com a entiio Uniiio de Republicas 

Socia1istas Sovieticas (URSS), foram fatores que influiram nesta transferencia. 

Isso vinculou-se a necessidade de dotar o setor produtivo da infra-estrutura 

tecno16gica necessaria para responder aos objetivos economicos e sociais 

estabelecidos pelo govemo. 

As condi9oes favoraveis para Cuba, comparada com os demais paises 

latino-americanos, em que se deu a transferencia de tecnologia, pennitiram de 

fonna rapida iniciar urn processo de fonnayiiO da infra-estrutura tecno]ogica no 

setor produtivo cubano. A insta1ayao e uso das tecnologias transferidas do 

exterior, principa1mente de procedencia sovietica, requisitou ao mesmo tempo de 

urn processo de capacita9ao tecno1ogica do pessoal necessario para garantir os 

trabalhos de engenharia, e a sua utilizaviio adequada (Ibid., p.84 ). 
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Principalmente, nos primeiros anos, nilo se produziu em Cuba a 

desagregayilo do pacote tecnol6gico
1 

Houve tecnologias que foram importadas, 

podendo ter sido desenvolvidas no pais. Isso se deveu a ausencia de vinculos entre 

o setor produtivo eo setor de pesquisa e desenvolvimento (P&D). 

Por outro !ado, algumas tecnologias que tentavam se desenvolver no setor 

de P&D precisavam de elementos importantes para que pudessem ser utilizadas 

pelo setor produtivo. A falta de plantas pilotos, oficinas de prot6tipos e estudos de 

viabilidade tecnico-economico, dentre outros, unida a desconexilo de ambos os 

setores, foram dificuldades que caraterizaram o embrionario processo de geravilo 

nacional de tecnologias. As principais ayoes da PCT cubana, no periodo de 

referencia
2

, apresenta-se a seguir: 

Alguns resultados 

Fomentodo compoucas 
Politica 

Cientifica 
potencial de possibilidades de 

pesqmsa serem introduzidos na Setor de 
produ9iio P&D 

EDES 

Transferencia Set or 
Politica Fomento do de tecnologias produtivo 

tecnol6gica 1----. potencial de do exterior 
tecnologia 

Vinculos muito debe1s 

FIGURA 2.2. COMPORTAMENTO SIMPLIFICADO DA PCT (1959-1974) 

Dado o papel fundamental concedido ao desenvolvimento da ciencia e da 

tecnologia (C&T), foram implementadas varias medidas no plano institucional. 

Desde 1962, a Academia de Ciencias de Cuba assumiu a funvilo principal de 

10 conet·ito de "dcsaf:,>regat;,iio do pacotc tccnolc).glco" refcrc-sc a dctermina~:ao de guc necessidades de tecnolof,>:ia." 

podem ser satisfeitas vantaiosamente pcla gerat;:iio dos potenciais do setor produtivo e de pesguisa c desenvolvunemo. 

Para mais informadlo sobn: 6tc aspccto, podc-se vcr: Slicnz & Capote (1988), pag. 69-121. 

-" Cm estudo mais detalhado a respcito pode-se ver em Sienz & Capote (1988), pag. 81-88. 



desenvolver pesquisas e colocar seus resultados a servi<;o da economia do pais. 

Embora, desde este momento, !he foi conferido o caniter de 6rgao nacional em 

materia de C&T. 0 fato de que a infra-estrutura de C&T se encontrasse em processo 

de forma<;ao, nao existindo urn determinado desenvolvimento do potencial cientifico 

e de engenharia, limitou as fun<;oes da ACC como 6rgao nacional (Ibid., p.87). 

Entre 1962 e 1971, como apontam Saenz & Capote (1989) cnaram-se 

diferentes grupos encarregados da coordena<;ao do trabalho em diferentes areas de 

pesquisa, e da obten<;ao de informa<;ao sobre a marcha do mesmo. Com isso, tentou

se de reduzir as duplica<;oes de esfor<;os orientados para urn mesmo objetivo. 

Em 1972, Cuba iniciou sua participa<;ao oficial como membro do Conselho 

de Ajuda Mutua Economica (CAME). Sua integra<;ao neste bloco economico tinha 

como objetivo fundamental propiciar a equipara<;ao dos niveis econom1cos e 

cientifico-tecnol6gicos dos respectivos paises. 

Este prop6sito ficava claramente refletido na visao do governo quando, em 

1975, Fidel Castro, ao se referir a integra<;iio socialista, colocou: 

"As relar;oes exteriores de nossa economia devem tornar-se em um 

fator de estimu/o ao desenvo/vimento, propiciando o crescimento das 

exportar;Des tradicionais eo j(Jmento acelerado das nao tradicionais 

de produtos com maior valor agregado. As exportar;Des devem obter 

uma tendencia crescente e superar a dintimica das importar;Des. A 

consecur;ao destes objelivos deverti sustentar-se em uma amp/a 

colaborar;ao internacional, cuJa direr;ao principal sera apro(undar a 

integrar;:ao econDmica e cientfjico-tecnica no ambito do CAME. " 

(Castro, 1990: -153). 

Desde inicio da decada dos anos sessenta, atraves dos acordos bilaterais com 

diferentes paises socialistas, Cuba come<;ou a receber ajuda para seu 

desenvolvimento em multiplas esferas. No entanto, o mgresso nessa orgamza<;ao 

significava, segundo a visiio do govemo, urn passo de avan<;o para o cumprimento 

dos objetivos vinculados ao pro!,>resso social e economico. 
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Com o ingresso no CAME, o pais continuou recebendo urna ajuda 

significativa, especialmente da URSS, para desenvolver seu sistema de C&T. Junto 

com o apoio financeiro, foi promovida a forma<;ao de pessoal cubano em institui<;oes 

destes paises, assim como a ajuda de especialistas nas tarefas de pesquisa. Esta 

colabora<;ao tambem permitiu incorporar as experiencias destes paises na dire<;ao e 

organiza<;ao da atividade de C&T. 

Tendo como referencia formas de planejamento da C&T nestes paises, em 

1974, Cuba implementou o planejamento por objetivos e problemas
3

, a partir de 

objetivos s6cio-econ6micos. 0 processo de tomada de decisao para a execu<;ao destes 

problemas, como descrevem Saenz & Capote, comportava-se da forma seguinte: 

A Academia de Ciencias, na sua fun<;ao de executar, coordenar e controlar a 

aplica<;ao da politica cientifica e tecnol6gica, tra<;ava - em coordena<;ao com os 

ministerios e institutos de pesquisa - lineamentos cientificos e tecnologicos nos 

quais se deveria trabalhar. Esses lineamentos, apresentados de modo geral como 

objetivos a serem atingidos, estavam estreitamente vinculados com as metas de 

desenvolvimento economico e social. 

Em cada lineamento ou objetivo, uma vez aprovados pelo Conselho de 

Ministros, eram identificados os problemas que deveriam ser resolvidos, dando 

origem a urn conjunto de temas de P&D, cujos resultados estariam conectados a 

solu<;ao destes problemas. Assim, a cada objetivo social e economico poderiam estar 

associados urn ou varios problemas, que agrupavam urn conjunto de temas. 

Para cada urn dos problemas, especificavam-se as metas a serem curnpridas, 

os beneficios s6cio-econ6micos esperados, o custo aproximado e os prazos de 

execu'(ao, assim como os institutos responsaveis pelo cumprimento destas tarefas 

(Saenz & Capote, 1989:182-183). Essa forma de planificar se implementou na etapa 

seguinte para a elabora<;ao do plano de pesquisas 1976-1980. 

3 .Estes problemas cstmtut".tvam-se atraves de lineamentos trac;ados pda Academia de CiC.ncia::.- em coordcnado com os 

mtrusrenos e mshtutos de pesguisa - e const1tuiam difinlldades que dc-..'Criam scr resolvidas por mcio de P&D 
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Ate 1974, registrou-se no pais urn incremento importante do potencial de 

P&D, comparado como existente em 1959. Isso justificava o funcionamento de wn 

6rgao nacional de ciencia e tecnologia que atendesse de forma direta o 

desenvolvimento da atividade
4

. Nesse mesmo ano criou-se, pela Lei 1271 de 6 de 

junho de 1974, o Conselho Nacional de Ciencia e Tecnica (CNCT), como objetivo 

de formular a politica cientifica nacional e os pianos de pesqmsa, em 

correspondencia aos pianos de desenvolvimento social e economico. 

As principais tarefas realizadas pelo CNCT foram as seguintes: 

• Recompilavao de informavao sobre os pianos em curso dos organismos e 

institui96es de P&D. 

• Estabelecimento de uma nomenclatura uniforme no pais sobre a 

pesquisa cientifica e tecnica. 

• Realizaviio de wn diagn6stico preliminar sobre a ciencia e a tecnica no 

pais. 

• Estabelecimento de prioridades e elaboraviio do plano qiiinqiienal de 

ciencia e tecnica para o periodo 1976-1980. 

• Elaboravao de documentos metodol6gicos e normativos primarios para a 

organizaviio da ciencia e a tecnica no pais. 

• Constituivao de Conselhos Cientificos e demais 6rgaos assessores 

coletivos (CECT, 1978:16-17). 

Durante o periodo de trabalho do CNCT, foi tornado no pais urn conjunto de 

medidas de importancia para a atividade de C& T. Dentre elas, as teses e resolu96es 

aprovadas no Primeiro Congresso do Partido Comunista de Cuba (1975); as leis que 

estabeleceram as categorias de pesquisadores e os graus cientificos, e a criavao do 

Ministerio de Educavao Superior (Ibid.. p.16). 

4 Como explicam Sienz & Capote, para que a exis.tCncia de urn 6rgJ:o nacional te-nha s.entido re.qucr~se, na base mesma 

das pe!'lgui.<:.as, dctcm1mado dcsenvolnmcnw, uma <massa critica> sobrc a qual trabali1ar, pois de outra mane1ra esse 

Orgao estnJtural estana fimoonando como no \'a:?.io (S<icnz & Capote, 1989:87). 
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Em resumo, podemos afirmar que, neste periodo, a politica cientifica 

concentrou seus esfon;os em capacitar o pessoal a Iongo prazo, e na cria9iio de infra

estrutura com vistas a apoiar os principais objetivos de desenvolvimento economico e 

sociaL 

Por sua vez, a politica tecnol6gica concentrou seus esfor9os na transferencia 

de tecnologias e na capacita9iio de pessoal, como solu9iio aos problemas mais 

imediatos da produ9iio. Neste periodo, foram registrados varios aspectos que 

marcaram o desenvolvimento da atividade. 

Primeiro: cria9iio de urn organismo reitor da atividade de C&T. 

Segundo: inicio das rela9oes com a URSS e o resto dos paises socialistas 

europeus. 

Terceiro: no referido a dire9iio da C&T, come9a a incorpora9iio de formas de 

planejamento similares as destes paises. 

Quarto: cria9iio de varios instrumentos de politica orientados a organizar o 

sistema cientifico e tecnol6gico em forma9iio. 

Por ultimo, a necessidade de prestar maior aten9iio as saidas que no final do 

periodo o potencial criado devia come9ar a gerar, permitiu situar, a partir do ano 

1975, urn segundo periodo orientado para esse objetivo. 
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2.2. Segundo periodo (1975-1990) 

0 segundo periodo, que se iniciou em 1975 e culminou em 1990, caraterizou

se pela consolida<;ao do processo de institucionalizaviio da ciencia e pelas tentativas 

de vincular os resultados de P&D its necessidades da prodw;ao e aos servivos. 

Em 1975, o Primeiro Congresso do Partido Comunista de Cuba aprovou a 

Teses de politica cientifica nacional (DOR, 1976:425-458). Neste documento 

manifestaram-se os principios que caraterizariam a politica cientifica cubana. 

Segundo o documento, a politica estaria baseada em cinco principws 

fundamentals: 

• Primeiro. Planejar o desenvolvimento da ciencia e da tecnica em funviio 

do progresso social. 

• Segundo. Estabelecer urn balanvo adequado entre pesqmsa basica e 

aplicada. 

• Terceiro. Transferir tecnologia do o exterior e assimila-la. 

• Quarto. Introduzir de maneira acelerada os resultados de P&D na 

produviio e nos servivos. 

• Quinto. Fortalecer o potencial tecnico-cientifico do pais. 

Fica evidente que estes pnncipws nao s6 serviam de guia para a 

implementaviio da politica cientifica, como tambem mostravam de fonna clara o 

rumo da politica tecnol6gica. A partir desse momento, apareceram as primeiras 

manifestavoes de uma PCT explicita orientada ao alcance de tres objetivos principals. 

Primeiro: manter o fluxo de tecnologia do exterior e a assimilaviio dessa 

transferencia. 

Set,'1.111do: conseguir uma maior utilizaviio dos resultados gerados pela P&D, 

por parte das organizavoes produtivas e de serviyos. 
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Terceiro: continuar desenvolvendo potencial cientifico tecnol6gico do pais. 

Para atingir essas metas, o planejamento por objetivos e problemas 

introduzido em 1973, foi assimilado pelo CNCT para a prepara<;:ao do plano de 

pesquisas 1976-1980. Esse plano incorporou quatro tipos de problemas principais: 

• Problemas Principals Estatais: Vinculados aos objetivos de maior 

prioridade para o pais. 

• Problemas Principais de Medicina: Vinculados aos objetivos de 

importiincia nesta area. 

• Problemas Principais de Ciencias Sociais: Vinculados ao aperfei<;:oamento 

das estruturas, rela<;:oes e funcionamento da sociedade. 

• Problemas Principais de Pesguisa Fundamental: Pesquisas vinculadas aos 

pianos economicos a Iongo prazo. 

Como apontam Saenz & Capote, alem destas quatro categorias de problemas 

ao nivel estatal, introduziu-se a categoria de problemas ramais, que a!,'Tllparam temas 

a executar em uma s6 institui<;:ao ou organismo. 0 planejamento por objetivos e 

problemas constituiu a primeira forma explicita de vincular as tarefas de P&D ao 

desenvolvimento do pais (Saenz & Capote, 1989:183). 

No plano institucional, o Consejo Nacional de Ciencia y Tecnica, criado em 

1974, cessou suas fun<;oes dando Iugar a estrutura<;ao de urn novo 6rgao nacional de 

C&T. A cria<;:ao do novo 6rgao de C&T, denominado Comite E'statal de Ciencia y 

Tecnica (CECT),justificou-se, dentre outras razoes, pelas seguintes: 

• Recolher a experiencia do trabalho feito pelo CNCT, consolidar os 

resultados obtidos e realizar as mudan<;:as necessarias. 

• Adequar a organiza<;iio a estrutura do Estado, procurando facilitar o 

vinculo com os setores, organismos e institui<;oes de pesquisa. 

• Adequar a experiencia intemacional e sobretudo, a dos paises socialistas, 

as necessidades pr6prias do pais (CECT, 1978: 18-19). 
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Precisamente nesta etapa, as manifestayoes tendentes a reproduzir esquemas 

organizacionais dos paises socialistas fizeram-se mais visiveis. Nesse sentido, uma 

observayao feita por Capote, coloca o seguinte: 

"Em meados dos anos 70, ap6s 15 anos de esfort;os constantes por 

construzr urn setor de P&D, entendeu-se ter alcam;ado uma "massa 

critica" de recursos assinados nesta esfera. Esse fator objetivo -- a 

inexistencia de urn conjunto de institui9oes ~ e dois elementos de urn 

evidente "efeito demonstra9ao ": a coloca9ao da necessidade de 

6rgaos nacionais de ciencia e tecnologia (ONCYT.1), recebido da 

Tecnica e, posteriormente, em 1976 de urn Comite Estadua/ de 

Ciencia e Tecnica, cu;os mandatos e a9oes -- alitis, nao identicos -

permitem falar, a partir deste momento, de uma segunda etapa na 

evolu9ilo da politica cientifica UNESCO diretamente ou atraves da 

America Latina, e a crescente insistencia de nossos "partners" no 

Conselho de A;uda Mutua Econ6mica (CAME) sobre o 

estabelecimento, na administra9ilo central do Estado, de 

"organismos reitores" de atividades horizontais, fevaram a cria9il0 

em 1974 de urn Conselho Nacional de Ciencia e tecnol6gica do 

pais". (Capote, 1994:3). 

Em 1980, produziu-se uma nova estruturayao com vistas a melhorar o 

desempenho dos organismos estaduais. Pelo Decreto-Lei 31, as funyoes do Comite 

Estadual de Ciencia e Tecnica foram assumidas pela Academia de Ciencias de Cuba 

(ACC). 

As principais tarefas que desenvolveu o CECT, segundo descrevem Saenz & 

Capote ( 1989), foram as seguintes: 

• Inicio da organizavao de urn sistema nacional de ciencia e tecnica. 

• Controle dos principais projetos de pesquisas e do avanyo das pesquisas 

desenvolvidas nestes projetos. 

• lnventario do potencial tecnico-cientifico do pais. 

• Elaborayao de urn plano para o desenvolvimento da ciencia e a tecnica em 

Cuba, dentro da integrayao com o CAME. 

• Inicio do processo de outorga de categorias cientificas aos pesquisadores. 
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• Constitui91io da Comissao Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais (Saenz & Capote, 1989:174). 

Com a reestrutura9iio ja assinalada, a ACC se tomou o 6rgiio responsavel pel a 

dire91io, execu91io e controle da politica do Estado em materia de C&T. 

Em 1980, o Segundo Congresso de Partido Comunista de Cuba, definiu os 

objetivos da politica cientifica e tecnol6gica a serem priorizados nos anos futuros. 0 

estabelecimento destes objetivos procurava continuar com o desenvolvimento do 

potencial de P&D, por meio da colabora91io com os paises socialistas, aperfei9oar a 

organiza91io do sistema de C&T, aumentar os niveis de mecaniza9iio e automatiza91io 

no setor produtivo e de servi9os e promover os nexos entre institutos de P&D, 

universidades e o setor produtivo. 

Como resposta a alguns destes objetivos, na politica cientifica foram dados os 

primeiros passos para incorporar uma nova concer9ao no planejamento das pesquisas 

porproblemas de P&D em Cuba, propostas para o qiiinqiit~nio 1981-1985. Para isso, 

concebeu-se o planejamento no "ciclo completo"
5 

Com essa forma de planejar, os prazos de execu91io de cada uma das etapas 

que compoem o ciclo eram ajustadas, segundo sua complexidade, por cada urn dos 

agentes responsaveis de seu curnprimento. Uma vez feito esse trabalho, os resultados 

eram enviados a urn grupo de especialistas que revisavam e aprovavam as propostas 

apresentadas. Segundo entendia-se, essa forma de planejar apresentava varias 

vantagens, das quais as mais significativas foram: 

• Permitir que os resultados obtidos fossem introduzidos na esfera produtiva 

no tempo previsto. 

• Participa91io requisitada de todas as institui96es vinculadas ao objetivo a 

alcan9ar, o que deveria facilitar o processo de introdu91io de resultados. 

5Entende-se como "ciclo complete" o processo que val desde a gerayao de novas conhecimentos 

baseados nos trabalhos de pesquisa, ate a prodw;iio e a comercializayao dos resultados. 

21 



Avalia<;ao real das possibilidades ou limita<;oes na execu<;ao de tarefas, 

mediante a participa<;ao conjunta das entidades vinculadas nesse processo. 

• Fortalecimento dos nexos inter-institucionais facilitando, entre elas, o 

fluxo de informa<;ao. 

Porem, a planifica<;ao no "ciclo completo", que essencialmente procurava a 

liga<;ao entre os setores de P&D e produtivo e seus nexos com os usuarios das 

tecnologias geradas, nao chegou a ter urna plena implementa<;ao. A nosso ver, isso 

ocorreu por nao existir urna ideia suficientemente clara de todos os elos que deveriam 

integrar o ciclo, e pela ainda insuficiente liga<;ao entre os usuarios finais das 

tecnologias e os elos de P&D, engenharia e produ<;ao. Isso foi urn fator que dificultou 

a adapta<;ao dos projetos de pesquisas as necessidades dos potenciais demandantes de 

resultados de P&D. 

A politica tecnol6gica continuou cobrindo as demandas por tecnologias, 

basicamente, atraves da transferencia do exterior. No entanto, ao dispor ja naqueles 

momentos, de urn potencial tecnol6gico com alguma experiencia e unido a 

necessidade do pais de substituir importa<;oes, gerou-se maior n(unero de tecnologias 

end6genas. Isso se manifestou, sobretudo, nas areas vinculadas a saude e a 

agricultura. 

Entre 1975 e 1984, nao se sistematizou a avalia<;ao da tecnologia
6 

a partir das 

possibilidades do potencial de P&D e produtivo para a gera<;ao de tecnologias 

end6genas. As possibilidades de desagregar o pacote tecnol6gico foram limitadas, na 

medida em que nem sempre se colocaram como urn aspecto importante a considerar 

nos objetivos estabelecidos para a P&D (Ibid, p.93). Ainda que existiam 0 

desenvolvimento da PCT ate esse momento pode ser representado da seguinte 

forma
7

: 

(, A avahado rccnok).~.,tica i: entcndida como o proccsso de amihse sistcm<itJCO, prediyi.io c a\·ali.:J.do dos impacros na 

sociedadc, no me1o amlJ!entc e na cconom1a vinculados a sclet;:llo c mudanca tecnoh)~ca., com o propOsitO de: 

identificar orx;clcs de polit:ica pU.bhca, investimento c produt;:il.o (\fartinez, 1993·.507). 

- ~\lais detalhes a rcspcito (/Saenz & Capote (1988:88-Wl) 
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• Politica F ortalecimento Transferencia Setor 

tecno16gica __,. do potencial cle de tecnologias produtivo 

tecnologia do exterior 

-"--:rentativas de estabelecer maiores nexos 

Vinculos ainda insuficientes 

FIGURA 2.3. COMPORTAMENTO SIMPLIFICADO DA PCT CUBANA 

(1975-1985) 

Em 1984, foram estabelecidos novos acordos de coopera<;;iio com a entiio 

URSS, com prazo de validade ate o ano 2000" No aspecto cientifico, incrementou-se 

a colabora<;;iio entre institutos de P&D, por meio de pesquisas conjuntas e 

treinamento de pessoal nesta area (ACC, 1 986:3-25} 

No aspecto tecnol6gico, por meio destes acordos, continuou-se com a 

prepara<;;iio dos recursos humanos, incrementando-se a transferencia de tecnologia do 

exterior para satisfazer as necessidades tecnol6gicas (Saenz & Capote, 1988:89} 

Ainda que nesta etapa tenham surgido instrumentos juridicos para exercer 

determinado controle na transferencia de tecnologia - Decreto-Lei I 05 -, o 

processo nao encontrou urn espa<;;o de analises dentro do sistema de C& T 

Principalmente, por nao ser percebida a rela<;;iio entre a avalia<;;iio de tecnologias e a 

avalia<;;iio das propostas de investimentos" Assim, apesar das oportunidades oferecidas 

pelos instrumentos juridicos que regulavam o processo de investimentos, a 

importa<;;iio de tecnologia com baixo nivel de avalia<;;iio e a falta de desa1,>rega<;;iio dos 
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"pacotes tecnol6gicos" caracterizaram a politica tecnol6gica implicita (Capote, 

1994:4; CEHOC, 1994:1-21). 

Entre 1975 e 1985, produziu-se urn incremento importante do ninnero de 

institui<;6es de P&D, vinculadas as necessidades do desenvolvimento. A Figura 2.4. 

mostra o crescimento destas institui<;iles e sua distribui<;iio por ramos da ciencia. 

1975 1980 

A nos 

1985 

OAgropecuarias 

tJT9cnicas 

ON:aturais 

osociais 

!J BiorrEdicas 

oservic;:os 

113Total 

Fonte: Estimativas do autor a partir de dados extraidos de Cuba Socialista, No 34, (1998). 

FIGURA 2.4. INSTITUTOS DE P&D POR AREAS DA CIENCIA 1975-1985 

Nota-se na Figura 2:4., o crescimento e a concentra<;iio dos institutos de P&D 

nas areas biomedicas e de ciencia naturais para o apoio dos pianos de saude 

implementados pelo governo. E possivel inferir tambem, a relayiio que se estabelece 

entre oferta de P&D e demandas s6cio-econilmicas. 

Ao Iongo do periodo, continuaram os esfor<;os por aperfeivoar o sistema de 

C&T e estreitar os vinculos entre o setor de P&D e o setor produtivo. Procurando 

maior reajuste dos trabalhos de P&D as necessidades s6cio-econ6micas, em 1985 

realizou-se uma reestrutura.;iio da rede de institutos. Por urn ]ado, ocorreu uma fusiio 

de institutos subordinados a Academia de Ciencias com institui.;oes pertencentes a 

outros ministerios. Por outro ]ado, criaram-se areas de P&D em algumas 

organiza.;oes produtivas. 
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Os esfon;os por aperfeivoar o Sistema de C&T foram acompanhados da 

implementaviio de vanos instrumentos de politica encaminhados a melhorar a 

organizaviio do sistema de C&T. Neste sentido, foram promulgadas leis e resoluv5es 

para apoiar os objetivos da PCT. Dentre eles estiio: 

• 1975. - Lei 1295, sobre as categorias dos trabalhadores na area de 

pesqmsa. 

• 1976.- Lei 1323, sobre a Organizavao da Administraviio Central do Estado 

• 1978. - Regulamento geral dos Organismos da Administraviio Central do 

Estado 

• 1982. -Lei 38, sobre Inovavoes e racionalizavoes. 

• 1983. - Decreto-Lei 67, declara a ACC como 6rgao nacional de C&T. 

• 1985. - Resoluviio 119 estabelece o programa cientifico-tecnico como 

forma de planejamento global. 

Ainda que os instrmnentos estabelecidos, por urn ]ado, permitiram uma 

melhor organizaviio do sistema de C&T, por outro, nao conseguiram obter uma 

ligaviio efetiva entre o setor de P&D e o produtivo. As organizavoes produtivas 

cubanas continuaram transferindo tecnologia e utilizando suas reservas para cumprir 

os pianos de produviio. Ao se referir aos aspectos relacionados com essa situaviio 

Saenz & Capote assinalaram: 

"A empresa. forma organizacional baszca do potencial de realizar;ao, 

nao se lorna, como tal, na imensa maioria dos casos. geradora de 

demanda de tecnologias nacionais. Como sobre os investimentos a 

decidir para elas nao se executam sistematicamente a desagregar;ao 

do pacote tecnol6gico, sua absorr;ao e baixa. Experimenta 

dzficuldades para a estzmular;ao das inovar;i5es e racwnali::ar;i5es e. 

do ponto de vzsta econr)mico, parece ter reservas de onde aumentar a 

sua rentabilidade antes de acudir a pesquisa" (._)aen:: & Capote, 

/988:96-97). 
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lsso fazia com que, dentre outros aspectos, muitos resultados gerados pela 

P &D nao fossem utilizados por estas organiza<;<)es. 

Ate o ano de 1985, o crescimento quantitativo e qualitativo do potencial 

cientifico tecnico nacional adquiriu magnitudes significativas. Alguns indicadores 

que mostram essa afirmas;ao se resurnem no paragrafo seguinte: 

"Em 1985, o total de trabalhadores dedicados a essa atividade eraja 

de 40 000 aproximadamente, o que representava urn aumento de 35% 

em relac;iio a 1981. A quantidade total de egressados do ensino 

superior dedicados a pesquisa e desenvolvimento em 1985 era, em 

cifras redondas, de 14000 em termos de trabalhadores fisicos e de 

9700 em equivalentes a jornada completa. Jsto significa urn 

incremento de 39% em rela¢o a 1981; de 2,4 vezes em relac;iio a 
quantidade ex1stente em 1975 e de quase 10 vezes se comparados 

com a de 1970" (Saenz & Capote, 1989:186). 

Esses indicadores nao so representavam urn crescimento significativo no 

desenvolvimento das capacidades do potencial cientifico na ordem intema. Quando 

outros indicadores (Quadro 2.1.) sao comparados com similares de paises latino

americanos, observa-se urn aurnento substancial que situava Cuba nos primeiros 

nive1s. 
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QUADR02.1. INDICADORES DE PAISES LATINO-AMERICANOS 

ENTRE 1975-1985 

Cientistas e Engenheiros Tecnicos em P&D por 

Paises Anos por milhiio de hab. milhiio de hab. 

Argentina 1975 302** 415** 

1980 336** 471** 

1985 360** 

Brasil 1975 75** 

1980 

1985 256 

Costa Rica 1975 

1980 144 

1985 171* 

Cuba 1975 

1980 588 682 

1985 I 027 920 

Venezuela 1975 241 69 

1980 244 

1985 171 * 165* 

Dados de 1984 ** Estimado, PNB- Produto Nacional Bruto. 

Fonte: Resumo Estatistico da UNESCO, (1987). 

Gastosde 

P&Dem%do 

PNB 

0.3 

0.5 

0.3 

0.6* 

0.2 

0.1* 

0.5 

0.7 

0.4 

0.3 

0.4* 

No Quadro 2.1., pode-se observar o crescimento significativo da quantidade 

de cientistas e engenheiros entre 1980-1985. Note-se tarnbem os esfon;:os em 

investimentos feitos pelo Estado para o desenvolvimento da atividade. 

0 ano 1986, iniciou-se com vanas criticas sobre a organizayao da atividade de 

C&T. No Relat6rio Central apresentado ao Terceiro Congresso do PCC foram feitos 

vanos assinalamentos que se resumiram no seguinte: 

• Distribuiyao inadequada de recursos por ramos da economia e da ciencia. 

• As especialidades de grau cientifico ainda nao correspondiam as 

necessidades do pais. 
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• As institui9iies de P&D incorriam em i!Uustificadas duplicayoes de 

trabalhos. 

• A atividade de P&D encontrava-se excessivamente dispersa, mostrando 

uma baixa concentra9ao em objetivos importantes para o desenvolvimento 

do pais. 

• Nao existiu o vinculo necessano para que os trabalhos de pesqmsa 

trouxessem solw;oes concretas aos problemas da economia (Castro, 

1986:5-7). 

As criticas feitas neste Congresso indicavam claramente que apesar dos exitos 

conseguidos na cria9iio de uma oferta de conhecimentos, a eficiencia desse potencial 

estava muito abaixo das necessidades do pais. 

Com o objetivo de procurar a eficiencia nos vinculos entre a P&D e o setor 

produtivo, implementaram-se em 1986 os programas cientifico-tecnicos. Apesar de 

no periodo anterior ter havido uma estabilidade no "planejamento por problemas de 

P&D", as dificuldades que apresentava levaram a conceber uma nova forma de 

planejar a P&D. Ainda que o planejamento no "ciclo completo" se concebeu para o 

qiiinqiienio 1980-1985, nao e ate 1986, com a implementayao dos programas, que se 

faz urn esfor90 mais definido neste sentido. 

Os programas cientifico-tecnicos surgiram como instrumento de planificaviio 

de C&T e definiam as principais a9oes que o setor de P&D deveria acometer, em 

conjunto com as entidades produtivas e de servi9os para apoiar objetivos nacionais de 

maior prioridade. 

Nos primeiros anos da institui9ao dos programas, surgiram uma sene de 

dificuldades. 0 planejamento da ciencia perseguia, em si mesmo, a execuyao de 

tarefas centradas em objetivos nacionais, que nao eram, na maioria dos casos, 

percebidos como pr6prios pelas organiza9oes produtivas. 
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0 estabelecimento dos contratos, como ferramenta de apoio a esses 

programas, tambem refletiu deficiencias importantes. Por urn !ado, situou os 

Ministerios como "usuarios" dos resultados gerados pela P&D, tornando-os 

elementos centrais na assimilayiio dos resultados. Por outro lado, niio incorporou as 

organiza9oes produtivas na conforrnayiio desses contratos, limitando com isso a 

participa9iio do elo mais importante no processo de inova9iio. 

Apesar desses problemas, a implementayiio dos programas servm para 

orientar o desenvolvimento da politica cientifica e tecnol6gica. Limita9oes nas 

capacidades de C& T foram detectadas na sua execu9iio, permitindo refletir sobre os 

problemas e tomar medidas para erradica-los. Por exemplo, constatou-se a 

necessidade de incorporar a pesquisa basica nos programas, pois sua niio inclusiio 

levaria, a medio prazo, a paralisa9iio dos trabalhos de P&D em determinadas areas. 

Como outra resposta ao reclamo feito no Terceiro Congresso do Partido 

Comunista de Cuba, no sentido de garantir urna rapida introdu9iio de resultados, em 

1987, estabeleceram-se, pela Resoluyiio 171 da Presidente da ACC, os "Principios 

Generales del Sistema de Introduce ion de Logros ". Esses principios, constituiram a 

base conceptual e metodol6gica a partir da qual elaborou-se a docurnenta91\o 

normativa para a introdu9iio de resultados nas esferas produtivas e de servi9os 

(Republica de Cuba, 1987: 771-776; ACC, 1987: 20-25). 

0 sistema de introdu9iio de resultado, representou urna especie de "ponte" 

entre o sistema de dire9iio de C& T e o sistema de produ9iio de bens e servi9os, que 

deveria facilitar a introdu91io de resultados. Ainda que sua estrutura9iio tenha 

considerado como resultados aplicaveis as pesquisas na area das ciencias sociais que 

gerassem medidas organizacionais ou normativas com impacto na produyiio, sua 

maior limitayiio esteve na sua propria concer9iio. 

Como colocam Capote, et. al. ( 1994 ), desenbado sob urn enfoque linear do 

processo de inova9ao, o Sistema de lntroducion de Logros {c)JL) designou os 

organismos da administra91\o do Estado como responsaveis pela introdu9ao dos 

resultados. Com isso, nao se considerou, explicitamente, o papel das organizac;oes 

29 



produtivas no processo de inova9ao e como resultado ficaram fora na concer9ao do 

sistema (Capote, et. a!., 1994:2). 

0 "enfoque sistemico" nao especificou com suficiente clareza, e em alguns 

casos omitiu, importantes elementos que deveriam se conectar de forma regular ou 

interdependente. Urn processo de top down nas determina9oes sobre a introdu9ao de 

resultados, centrado nos ministerios, e a exclusao das organiza9oes produtivas, como 

geradoras de inova9oes, nessas decis5es, foram as principais fraquezas do 

instrumento de politica implementado. 

Neste periodo, foram dados os pnme1ros passos na estrutura9ao de urn 

sistema de inova9ao sob uma concer9ao linear. Procurou-se a intera9ao entre as 

institui9oes, atraves de formas organizacionais e de planejamento, promover os 

vinculos entre o setor de P&D e o setor produtivo. Porem, esse processo continuou 

tendo como centro as institui9oes de P&D, e nao as organiza9oes produtivas. 

Segundo descrevem Saenz & Capote (1988), no final deste periodo, 

produziu-se uma certa convergencia entre a politica cientifica e a politica 

tecnol6gica. Estabeleceu-se uma rela9ao mais estreita entre as a.,:oes 

empreendidas na area de P&D e as atividades relacionadas com a transferencia de 

tecnologias. A partir de uma sistematiza.,:ao na desagrega.,:ao do "pacote 

tecno16gico" foram determinadas quais tecnologias podiam ser geradas, total ou 

parcialmente, pelo potencial existente. Da mesma forma, realizou-se a avalia9ao 

do impacto das tecnologias, tanto para aquelas geradas localmente, quanto para as 

que nao era conveniente sua gera.,:ao nacional. No entanto, reconheceram-se as 

limita.,:oes para realizar uma avalia9iio a pnori sobre as tecnologias transferidas 

do exterior. Em muitos casos, esse processo era realizado sobre uma transferencia 

consumada ou quase consumada (Saenz & Capote, 1988: I 02-1 08). 

E talvez neste periodo, onde aparecem as primeiras manifesta.,:oes 

explicitas, pelo menos na literatura sobre a PCT em Cuba, que parecem estar 

vinculadas aos problemas do atraso tecnologico dos paises socialistas. Sobre isso, 

Saenz & Capote assinalam : 
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"No comet;o da terceira etapa, 85% aproximadamente da avaliat;iio 

social da tecnologia facilita-se, ;a que niio se trata da situat;iio tfpica 

de "bargaining" de urn pais desenvolvido vis-a-vis uma empresa 

transnacional, porem o processo deve sistematizar-se e aprofundar-se 

cada vez mais. Niio tanto porque o espat;o de opt;i5es tecno16gicas 

seja muito amplo que nunca o e em nenhum mercado -, mas 

porque dentro desse espat;o hti que procurar as me/hares solut;i5es" 

(Ibid, p.l 05). 

Na realidade, a enfase que se coloca na economia, no sentido de poupar o 

maximo possivel os recursos disponiveis, faz com que o problema da 

obsolescencia tecnol6gica seja objeto de maiores reflexoes. Nao s6 no sentido de 

melhorar, atraves do potencial de engenharia, a tecnologia que se adquire, como 

tambem de desenvolver tecnologias locais mais eficientes. Sobre esse aspecto em 

urn discurso pronunciado em 1990, no encerramento do IV Congresso da 

Federa9iio Estudantil Universitiria, Fidel Castro expressou: 

" certamente que n6s afetou o atraso tecnol6gico dos poises 

socialistas. Em determinadas areas adquirimos tecnologias atrasadas 

porque niio tinhamos outras, niio tfnhamos outra alternativa, niio 

tinhamos recursos para adquirir outras; mas tambem Iemos coisas de 

tecnologia avant;ada e estamos produzindo coisas novas no pais de 

tecnologia avant;ada; isto e, estamos entrando em outra 

etapa "(Castro,199 1 :54). 

Urn resumo do desempenho da PCT nesta etapa esquematiza-se a seguir. 8 

8 Par.a ma.tor informaciio sobre estc processo C(. Saenz & Capote, (1988:98-1 (!6: .. 
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-------·Tentativas de estabelecer maiores nexos. 

FIGURA 2.5. DESEMPENHO DA PCT CUBANA, 1986-1990 

No final do periodo e no meio dos esfor9os por melhorar as rela9oes entre 

ambas as politicas e os vinculos entre os setores de P&D e o produtivo, come9a 

urn proeesso que culmina com a destrui9iio do bloco socialista. Esses 

acontecimentos influiram diretamente sobre a economia nacional, colocando o 

sistema de ciencia e tecnologia diante de novos desafios. A partir dessas 

mudan9as oeorridas na esfera internacional e sobretudo com o desaparecimento 

da URSS, pOde-se falar de urn tereeiro periodo no desenvolvimento da PCT em 

Cuba. 
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2.3. Terceiro periodo (1991-1995) 

0 terceiro periodo, iniciado em 1991, esteve caraterizado por uma serie de 

mudan9as na atividade de C&T. 

Com a derrubada do bloco socialista, a dnistica redu91io das importayoes 

em mais de urn 70%, a perda de mercados seguros para os produtos cubanos e a 

impossibilidade de aceder aos creditos nas organiza9oes financeiras 

intemacionais, colocaram o pais em uma situayao extremamente dificil. Para 

atenuar esses efeitos, no ano de 1991, o govemo adotou urn programa de 

emergencia economica denominado Plano de Periodo Especial. 

A atividade de C&T foi conferido urn papel importante, na sua 

contribui91io para aliviar a situa91io economica do pais. A introdu91io ace1erada 

dos resultados da P&D na produ91io e nos servi9os adquiriu uma importiincia 

estrategica nessas condi9oes. 

A partir de 1992, colocaram-se em pnitica novas formas organizacionais, 

orientadas para esses fins. Nos esfor9os por organizar a integra91io de entidades e 

grupos multidisciplinarios, criaram-se os denominados p6los cientifico

produtivos. Estes p6los, constituem urna forma organizacional de vincula91io da 

P&D com a produ91io, onde estiio integrados ~ tematica ou territorialmente ~ 

urn conjunto de entidades que unem suas capacidades para atingir objetivos 

economicos ou sociais priorizados em diferentes patamares. 

Conforme indica Capote (!994a), nos p6los participam, executando os 

programas, os agentes envolvidos na mudan9a tecnol6gica, indo desde os 

produtores de conhecimentos ate as organiza9oes produtivas que utilizam os 

resultados. Junto com essa forma organizacional, o Foro Nacional de Ciencia e 

Tecnica ~ movimento dirigido a mobilizar a participayao de urn espectro 
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completo dos agentes da mudan9a tecnol6gica -, reforyou seu papel na solu91io 

dos problemas. Caraterizado pela procura de soluv6es, que vao desde problemas 

locais ate nacionais, o foro serviria tambem como via ritpida de introdu91io de 

resultados (Capote, 1994a:5). 

Em 1994, a necessidade de melhorar a distribui91io dos poucos recursos de 

que dispunha o pais, propiciar urn melhor funcionamento da economia e adequar 

as entidades do pais its novas condi96es de comercio com o exterior, levaram a 

uma reestrutura91io do aparelho estatal cubano. Nesse processo de reorganizavao, 

a ACC experimentou novas mudan9as. 0 6rgao nacional de C&T, passou a 

denominar-se Ministerio de Ciencia Tecnologia e Meio Ambiente (CITMA), com 

22 fun96es e atribui96es, algumas das quais apresentam-se a seguir: 

• Elaborar e propor a estrategia e a politica cientifica e tecnol6gica, assim como 

o Plano Nacional de Ciencia e Tecnologia com a participa91io da comunidade 

cientifica e de outros agentes da mudan9a tecnol6gica, estabelecendo os 

objetivos, as prioridades, as linhas e os programas e uma vez aprovados, 

dirigir e controlar a sua execu91io. 

• Estabelecer de acordo com a PCT nacional e em coordenavao com os 

orgamsmos pertinentes, as normas tecnicas, os principios e as bases 

metodol6gicas para avaliar a importa91io e a exportas;ao de tecnologias e seu 

impacto economico, social e ambiental. 

• Propiciar a ampla introdu91io dos resultados da pesquisa cientifico-tecnica e a 

sua utilizaviio. 

• Avaliar sistematicamente as capacidades cientificas e tecnol6gicas existentes 

e promover as medidas necessilrias para o desenvolvimento e aperfeis;oamento 

das institui96es cientificas, incluindo a sua criaviio, modificas;ao, fusao, 

extinviio e subordinas;ao. 

• Dirigir e controlar a execus;ao da politica voltada para garantir a protes;ao do 

meio ambiente e o uso racional dos recursos naturais em correspondencia com 

o desenvolvimento sustentilvel do pais (Republica de Cuba, 1994: 1-6). 
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A estrutura do organismo tambem foi modificada, aparecendo tres novas 

dire<;oes de importiincia. A dire<;iio de programas integrais de desenvolvimento, a 

de politica cientifica e tecnol6gica, e a de transferencia de tecnologia. A cria<;iio 

de quatro novas agencias subordinadas ao ministerio, para melhorar a organiza<;iio 

da atividade de C&T nas novas condi<;oes foram, dentre outras, mudan<;as 

importantes registradas nesta etapa. 

Nesse mesmo ano, devido as limita<;oes de recursos financeiros, os centros 

de P&D come.;;aram a dar os primeiros passos, na procura de recursos para seu 

autofinanciamento. A maior autonomia na procura e gestiio dos recursos dava 

inicio a uma transforma<;iio do modelo tradicional de dire.;;iio dos centros de P&D. 

Apesar das restri<;oes financeiras, o fomecimento de recursos a atividade de C&T 

manteve parametros razoaveis. 0 Quadro 1.2. mostra os indicadores de gastos na 

atividade entre 1990-1994. 

QUADR02.2. INDICADORES DE GASTOS 1990- 1994* 

Indicadores UM !990 !99! !992 !993 !994 

Gastos correntes em P&D MMP !65,6 !52,8 !60,8 !6!,5 !84.! 

Porcentagem com respeito ao PIB % 0.87! 0.9 !.07! !.264 !.43! 

* No setor Ciencia e Tecnica e em outros setores. 

Fonte: Oficina Nacional de Estatisticas, Ministerio de Econornia y Planificaci6n. Citado em CITMA, (1995b ). 

A partir do Quadro 2.2., pode-se inferir os esfor<;os feitos pelo govemo 

para manter o desenvolvimento da atividade de ciencia e tecnologia. Note-se 

como, apesar das dificuldades pelas quais atravessava o pais no aspecto 

financeiro, os recursos experimentaram urn crescimento a partir de 1991. 

A atividade de gestiio tecnol6gica surgiu com for<;a neste periodo. Sua 

promo<;iio introduziu uma mudan<;a na concep.yiio do processo de inova<;iio. A 

atividade das organiza<;oes produtivas come<;ou a ser concebida como elemento 

importante da inova.yiio tecnol6gica. 
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No aspecto do planejamento da C&T, os programas continuaram com sua 

execuyiio, ainda que com algumas mudan9as derivadas das condi9oes adversas em 

que se desempenhava a economia. Em 1994 e dentro da organiza9iio dos 

programas cientificos tecnicos, surgiu o planejamento por projetos de P&D 

(CITMA, 1996:24-27). 

A partir de uma convocatoria que incorporava tematicas estrategicas, se 

apresentavam a concorrencia multiplos projetos de P&D que se avaliavam atraves 

de varios pariimetros. Esses pariimetros incorporavam requisitos a serem 

cumpridos que iam, desde a etapa de pesquisa ate a etapa de introduyiio e 

comercializayiio dos resultados. 

As afeta9oes a economia cubana provocadas pela derrubada do bloco 

socialista, as transforrna9oes organizacionais do aparato estatal cubano, as 

mudanyas produzidas na economia, e a necessidade de aumentar sua participa9iio 

no mercado intemacional, propiciaram condiyoes favoniveis para uma mudan9a 

na forma de dirigir a C&T cubana. 

Em 1995, o Ministerio de Ciencia Tecnologia e Meio Arnbiente emitiu urn 

documento denominado Sistema de Ciencia e lnnova<;i'io Tecnol6gzca (SCIT). 

Segundo afirrna-se no proprio documento, o novo sistema niio so se diferencia do 

anterior Sistema de Ciencia e Tecnica no nome, como tambem em sua essencia, 

enfoque e conteudo (CITMA, 1995:3). 

0 SCIT que se pretende desenhar colocani como centro as entidades 

produtivas e de serviyos, sobre bases competitivas que conduzam a uma economia 

modema com posiyiio favoravel no mercado intemacional. Segundo o proprio 

documento, seu objetivo resume-se no seguinte: 

36 



" .... contnbuzr de forma determinante para que a economia cubana 

consiga urn espar;o no mercado internacional, para o qual deven:i 

desenvolver a ciencia e a tecnologia, e trans.formar os avanr;os 

cientificos e os resultados tecnol6gicos em bans produtos e exitos 

comerciais, a/raves de urn conjunto de ar;oes que aproximem os 

resultados de P&D ao mercado, convertidos em novas ou me!horados 

produtos, processos e servir;os. A consecur;i'io deste objetivo devera 

ser atingida mediante uma vincular;i'io efetiva e adequada entre a 

ciencia, a produr;i'io, o mercado, as necessidades sociais e a 

preservar;iio do meio ambiente" (CITMA, 1995:7). 

Neste periodo, o contexto tecnologico nacional confrontou uma situayao 

desfavonivel. Produziu-se uma restriyao considen'tvel dos fluxos extemos de 

tecnologia, na maior parte dos setores economicos. Unido a obsolescencia de uma 

parte nada desprezivel do parque tecnol6gico, a impossibilidade de sua renovayao 

introduziu a ameaya, a medio prazo, da obsolescencia da infra-estrutura 

tecnologica. 

As mudanyas experimentadas nestes cmco anos parecem indicar uma 

transformayiio da PCT nacional. De acordo com as tendencias atuais e partindo 

das condiyoes especificas do pais, a PCT parece iniciar uma mudanya para uma 

politica de inovayiio tecnologica. Ao mesmo tempo, deram-se os primeiros passos 

na mudan9a de um Sistema de Ciencia e Tecnologia para um Sistema de Inova9iio 

Tecnol6gica. Justamente, tern sido as mudanyas experimentadas neste periodo, 

tanto no contexto intemo quanto no extemo, e o eventual inicio de uma mudanya 

na concepyao linear da inovayiio tecnologica que permeou a atividade de C&T 

durante anos, o que tern motivado denominar este periodo de transiyao. 

Em resumo, o periodo que acabamos de descrever se caracterizou por 

continuar os esfor9os para vincular os resultados de P&D a esfera produtiva, 

ainda que em condi96es mais dificeis. No sentido de melhorar os nexos entre 

ambos os setores, estruturaram-se novos mecamsmos organizacionais e de 

planejamento que incorporaram novas concep96es. 

No final do ano 1995, dao-se os pnme1ros passos no desenho de urn 

sistema de ciencia e inovayiio tecnologica, que mcorpora uma concepyao 
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diferente a anterior e mais de acordo com as tendencias atuais, para conduzir o 

desenvolvimento das atividades de C&T em Cuba. Tudo parece indicar, que a 

partir de 1996, iniciou-se uma mudan9a essencial na concep9iio que, ate finais dos 

anos oitenta, predominava na politica de C&T cubana. Por ultimo, no Quadro 

2.3., resumem-se as principais carateristicas do desenvolvimento da politica 

cientifica e tecnol6gica em Cuba abordadas neste capitulo. 
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QUADRO 2.3. PRINCIPAlS CARATERISTICAS NA EVOLU(:AO 

DA POLITICA CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM CUBA 

Periodos 

Primeiro periodo 
!959-!974 

Segundo periodo 

1975-1990 

T erceiro periodo 

!991-1995 

Carateristicas 

• Etapa de prom~ao dirigida da ciCncia. 

• F orma~ao de recursos humanos a curto e 

Iongo prazos. 

• T ransferCncia de tecnologia. 

• Inicia a estrutura9iio do sistema de 

C&T 

• Inicia o planejarnento por problemas de 

P&D. 

• Vincular resultados de P&D as 

necessidades da prod.ut;:iio. 

• No aspecto organizacional e de 

planejamento, se reproduzem esquemas 

de paises do CAME. 

• Alto grau de centralizat;:iio na direyiio da 

atividade. 

• Incremento importante das capacidades 

de oferta de P&D 

• Criacao da maior parte dos instrumcntos 

de politica 

• Procurar efici€:ncia nos vinculos entre 

P&D e setor produtivo. 

• Continua a concepyiio linear na inovayiio 

• Alto grau de centralizayiio na direyao da 

atividade. 

• Dificuldades na avaliayao e 
desagregacao do '·pacote tecnolOglco''. 

• A economia cubana e afetada de modo 

considenivel. 

• Instrumentos organizacionais. 

• que procuram acelerar a introdu~ao de 

resultados. 

• Planejamento por projetos no marco dos 

programas. 

• Passes no sentido de maior 

descentralizal'iio da dirCI'iio da C& T 

Fatos importantes 

• Inicia colabora~ao com a URSS~ 

CAME: objetivo, equiparar os 

niveis econ6micos e cientifico

tecnol6gicos dos respectivos 

paises. 

• Inicia o processo de 

institucionaliza~ao da ciencia. 

• Implementa-se a concepvao linear 

do processo inovativo. 

• Surge a politica cientifica 

explkita. 

• Cria-se importante infra-estrutura 

tecnol6gica-produtiva. 

• Novos acordos de coopera~ao rom 

CAME ate o ano 2000. 

• Implcmenta~ao dos programas 

cientifico-tecnicos. 

• Desaparecimento do bloco 

socialista. 

• Desintegra9iio da URSS. 

• Reestrutura~ao do aparelho cstatal 

cubano. 

• Inicia-se o desenho de mn sistema 

da ciencia e inovar;:ao tecnol6gica, 

que pretende colocar como centro 

as entidades produtivas e de 

servi~os sobre bases de 

competitividade. 

• Rcconhecimento da importancia 

de estruturar wn Sistema de 

Ciencia e Inovacao T ecnol6gica. 

Como se mostra no Quadro 2.3,, uma das carateristicas com maior 

presen<;:a no desenvolvimento da politica de C&T cubana foi a debil conexao 

entre o setor de P&D e o setor produtivo. Apesar dos esfor<;:os feitos para vincular 

os resultados de P&D as necessidades da produ<;:ao e aos servi<;:os, os resultados 

atingidos nao estiveram de acordo com as possibilidades de obter esse objetivo. 
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Conclusoes 

0 esforyo por descrever a evoluyao da PCT cubana, a partir das observayoes 

feitas por autores que tern abordado o tema, orientou-se a estabelecer dez de suas 

carateristicas principais. Elas servem de base para o desenvolvimento do segundo 

capitulo. As principais carateristicas sao: 

Primeira. Urn trayo importante da PCT cubana foi sua estruturayiio em funyao 

de metas de desenvolvimento economico e social. 

Segunda. A instrumentayao da PCT e a cria9iio da capacidade de P&D em 

Cuba, orientou-se em urn modelo de C&T "empurrado" pela 

ciencia. 

Terceira. A vontade politica mostrada desde cedo pelo govemo e a ampla 

colaborayao das institui9oes do campo socialista, no sentido de 

apoiar a C&T tiveram como resultado uma expressiva capacidade 

de oferta de conhecimentos no pais. 

Quarta. Atraves da colaborayao com paises socialistas, foram adaptadas em 

Cuba formas de organizar e dirigir a atividade de C& T simi lares as 

destes paises. 

Quinta. A integrayao economica e cientifico-tecnol6gica de Cuba no CAME 

foi percebida como urn dos fatores essencuus para o 

desenvolvimento do pais. 

Sexta. Entre 1959-1985, a transferencia de tecnologia do exterior foi 

predominante, tendo-se gerado dificuldades para realizar sua 
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avalia9ao a pnori. A partir de 1986, incrementa-se a gera9ao de 

tecnologias nacionais. 

Setima. Entre 1975-1985 o potencial de P&D come9a a gerar resultados, mas 

que desde o ponto de vista tecnol6gico, eram incompletos. Nesse 

periodo, na maioria dos casos, as entidades produtivas nao 

demandavam tecnologias end6genas. 

Oitava. Desde finais de 1985 incrementaram-se os esfor9os para que os 

resultados de P&D fossem utilizados pelas entidades produtivas. 

Nona. A partir da primeira metade da decada dos anos oitenta, percebe-se 

manifesta9oes explicitas vinculadas ao atraso tecnol6gico dos 

paises membros do CAME. 

Decima. A partir do desaparecimento do bloco socialista e das implica9oes 

que isso teve para Cuba, evidenciou-se a necessidade de uma 

mudan9a da PCT. 

No terceiro capitulo se fani uma avalia~tao da PCT cubana a partir da 

interpreta9ao de sua trajet6ria, identificando e explicando a origem das limita9oes 

enfrentadas na implementa9ao da PCT em Cuba. 
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Capitulo 3. A avalia~ao da politica cientifica e 

tecnologica em Cuba (1959-1995) 

Introdu~ao 

Atualmente, sao inquestiomiveis os avanvos que Cuba tern alcanvado na 

criavao da infra-estrutura cientifico-tecnol6gica e do potencial de P&D. Uma 

simples comparavao dos principais indicadores associados a atividade de C&T, 

com outros paises da regiao justifica esta afirmayao. Embora, como se pode 

apreciar no capitulo anterior, a utilizavao na esfera economica dos resultados 

gerados pelo setor de P&D tern sido, sem duvidas, urn problema que durante anos 

vern enfrentando o pais. Uma das causas dessa dificuldade esta na debilidade dos 

vinculos entre o setor de P&D e o setor produtivo. 

A analise da experiencia passada na formulavao da PCT cubana tern 

especial importancia para entender o porque desta e outras deficiencias. Tambem, 

na avaliavao da PCT, e importante aprofundar-se sobre tres elementos, com 

marcada influencia no desempenho da C&T cubana. Eles sao: 

Primeiro: o entendimento da genesis do modelo linear de inovavao nos 

paises socialistas e como isso repercutiu no desenvolvimento da 

C&T 

Segundo: as causas da nao renovavao do paradigma eletromecanico na 

URSS, nas decadas de setenta e oitenta, e sua repercussao em 

Cuba. 

Terceiro: as carateristicas das relavoes economico-tecnol6gicas de Cuba 

no ambito do CAME e suas implica<;:oes para o desenvolvimento 

tecnol6gico do pais. 
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Esses tres aspectos ajudarilo a compreender a origem de determinadas 

concepyoes sobre o desenvolvimento da C&T adotadas nos paises socialistas, 

assim como as causas das dificuldades que tern enfrentado a PCT cubana em sua 

evoluvilo. 

0 terceiro capitulo tern como objetivo avaliar, segundo a perspectiva do 

autor, a evoluvilo da PCT cubana. Identifica-se e explica-se a origem das limita9oes 

na formulayilo da PCT e as dificuldades enfrentadas na sua implementayilo. Tambem 

destacam-se os aspectos positivos que se verificaram na evoluc;:ilo desta politica, e que 

devem ser mantidos na reorienta9ilo da PCT nas condi9oes atuais. Para isso, o 

capitulo foi dividido em seis itens. 

0 item 3.1. parte da ideia, de que os travos carateristicos observados no 

primeiro capitulo evidenciam a adovilo de wn modelo de C&T "empurrado pela 

ciencia". No item explica-se como foi introduzido em Cuba esse modelo, baseado 

na cadeia linear de inova9ilo, que serviu de marco conceptual e institucional para 

o desenvolvimento de C&T e para a elaborayilo da politica de C&T Neste sentido 

apresenta-se o ambiente da PCT mundial, nos anos sessenta, indicando as duas 

correntes entilo predominantes. Estas, ainda que partindo de modelos de 

organiza9ilo politico social muito diferentes, coincidiam na visilo de como se 

devia impulsionar o progresso cientifico e tecnico na sociedade. 

No item 3.2., explica-se como a visilo de progresso tecnico predominante 

nos paises socialistas constituiu urn fator determinante na ado9ilo do modelo de 

C&Tcubano. 

0 item 3.3. parte de uma considera9ilo importante recolhida na 

experiencia cubana de C&T. E o fato de que a tecnologia sovietica era de modo 

geral atrasada, comparada com a dos paises capitalistas avan9ados. Neste item, 

explica-se num primeiro momento, os fatores determinantes na renovac;:ilo do 

paradigma tecnol6gico no setor civil de E. U.A e Europa. Posteriormente, 

apresentam-se fatores que impediram a renova9ilo desse paradigma no setor civil 

sovietico, e que constituiram por sua vez, possiveis causas desse atraso 
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tecnologico. Por ultimo mostra-se como o modelo tecnologico mantido na URSS, 

na decada de setenta, teve implica.yoes negativas para Cuba, e em que medida as 

tecnologias e formas de organiza.yao proprias desse paradigma tecnologico 

repercutiram negativamente na produtividade e competitividade da economia 

cubana. 

No item 3.4., abordam-se dos aspectos vinculados as rela.yoes economico

tecnologicas de Cuba no ambito do CAME. 0 primeiro deles refere-se a 

integra.yao de Cuba ao CAME baseada em vantagens comparativas estaticas e 

suas implica.yoes para o processo de acumula.yao tecnologica. 0 segundo, 

associado as dificuldades da politica tecnologica cubana para orientar a 

desagrega.yao do pacote tecnologico sobre as tecnologias transferidas e seu 

impacto nas rela.yoes entre os setores de P&D e produtivo. 

0 item 3.5. dedica-se a avaliar a PCT cubana determinando em que 

medida as a.yoes empreendidas no ambiente da PCT tern contribuido ao alcance 

dos objetivos propostos durante sua evolu.yao. Utiliza-se como base na analise, a 

rela.yao entre a politica que atua atraves de seus instrumentos para dar 

cumprimento os objetivos de desenvolvimento, eo produto. Entendido este, como 

o resultado e efeito que produz a implementa<yao da PCT no sistema de C&T e no 

desenvolvimento economico. Neste item, abordam-se tambem, resultados 

positivos importantes obtidos na area da biotecnologia. 

Finalmente, o item 3.6. Imcm-se com a analises de duas carateristicas 

verificadas na evolu.yao da PCT cubana que apontam para uma convergencia com 

algumas peculiaridades registradas na experiencia sobre PCT em paises da 

America Latina. Estas duas carateristicas sao o ofertismo e o vinculacionismo. 

Trata-se de mostrar como, apesar de originadas em contextos economicos e 

sociais nacionais muito diferentes, as PCTs implementadas tiveram determinadas 

carateristicas semelhantes. 

As hip6teses principais que se colocam para o desenvolvimento deste 

capitulo sao: 
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1. 0 modelo institucional de C&T implementado em Cuba e a 

instrumentayiio da PCT baseou-se em experiencias afins com a de paises 

socialistas, e outros paises da America Latina, incorporando limitayoes 

similares as verificadas nesses paises. 

2. A visiio de progresso tecnico nos paises socialistas determinou o modelo 

ofertista que foi adotado para o desenvolvimento da C&T. 

3. Baseado numa racionalidade diferente, o modelo de desenvolvimento de 

C&T difundido no p6s-guerra verificava-se tanto nos paises socialistas, 

quanto nos paises capitalistas. 

4. 0 atraso tecnol6gico, que se fez evidente na decada de setenta, no setor 

civil da URSS, teve efeitos desfavoraveis na economia cubana. 

5. A integral(iio de Cuba ao CAME teve efeitos contradit6rios. Por urn !ado, 

possibilitou dotar o setor produtivo de uma importante infra-estrutura. Por 

outro, condicionou o processo de mudanl(a e acumulayao tecnol6gica nas 

organiza9oes produtivas. 

6. 0 modelo linear de inoval(iio tecnol6gica teve uma influencia desfavoravel no 

cumprimento de objetivos da PCT. 

7. A falta de sistematizal(iio na desagrega91io do pacote tecnol6gico, restringiu a 

geral(ao de demandas por tecnologias end6genas nas organiza9oes produtivas 

cubanas. 

8. Ainda gerada num contexto social e econ6m1co muito diferente, a PCT 

cubana teve limital(oes semelhantes as observadas na America Latina. 
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3.1. 0 modelo de C&T implementado em Cuba: sua ado~ao 

e principais limita~oes 

Embora a experiencm da PCT cubana, nao possa ser diretamente 

assimilada a que se verificou nos paises socialistas, trayos carateristicos 

observados no primeiro capitulo evidenciam urn modelo de C&T com 

carateristicas similares a destes paises. Cabe aqui uma observayao sobre o modelo 

de C&T adotado em Cuba. 

Como e conhecido, o desenvolvimento cientifico e tecnol6gico, em sua 

expressao mais geral, esti condicionado pela dimlmica economica, pelo projeto 

politico, pelas carateristicas s6cio-culturais do pais e pela natureza das relayoes 

intemacionais associadas a esse progresso. A forte intera9iio entre estes elementos 

define as perspectivas e restriyoes desse desenvolvimento tomando-o, ao mesmo 

tempo, uma variavel determinante e determinada. Por tal motivo, na explicayiio 

do avanyo C&T cubano, e necessario considerar as peculiaridades em que se 

iniciou esse processo que, nos aspectos economico, politico e social, apresentava 

carateristicas especificas. 

Em 1959, ao triunfo da revoluyao, a economia encontrava-se estancada e 

limitada, praticamente, a produzir a9ucar, que era o principal produto. No inicio 

dos anos sessenta, a ruptura das relayoes com os E. U.A. e o bloqueio economico 

decretado por esse pais em 1964, colocaram Cuba numa situa9iio complexa, 

ocasionando imponantes danos a economia. 

0 bloqueio imposto a Cuba, determinou, dentre outros prejuizos, a perda 

do mercado norte-americano para o ayucar cubano e alem de sua principal fonte 

fornecedora de produtos que, ate 1963, constituiam perto dos 75% das 

importayoes totais do pais. Numa economia como a cubana, que dependia 

basicamente do comercio exterior para seu funcionamento, a ruptura das relayoes 
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com os Estados Unidos tomou imprescindivel a procura de novos nexos 

economicos externos, e a reorienta<;iio da maior parte da produ<;iio cubana em 

dire<;iio a novos mercados; desta vez, para os mercados dos paises socialistas. A 

situa<;iio criada pelo bloqueio provocou tambem o exodo maci<;o de pessoal 

tecnico, tiio necessaria nesses primeiros anos da revolu<;iio; a paralisa<;iio de 

industrias por falta de pe<;as de reposi<;iio e outros insumos produtivos, uma forte 

crise na debil economia cubana. 

Neste cenario de inicio dos sessenta, incorporavam-se os amplos objetivos 

de desenvolvimento economico e social que o projeto socialista emergente 

propunha. A indispensavel industrializa<;iio do pais, o fomento ao 

desenvolvimento dos recursos humanos, a elimina<;iio das desigualdades sociais e 

o impulso a ciencia como base do desenvolvimento economico apareciam como 

prop6sitos claramente definidos pelo governo, desde os primeiros anos do triunfo 

da revolu<;iio. 

Sob a influencia destas peculiaridades que matizavam o contexto cubano, 

os fatores condicionantes do avan<;o cientifico e tecnol6gico caracterizavam o 

inicio do desenvolvimento da C&T cubana e da politica implementada nesta 

atividade. Primeiro, porque o projeto socialista tern concebido a C&T como for<;a 

produtiva direta que !he permite desenvolvimento economico e bem-estar social. 

Como conseqiiencia, a atividade de C&T tornou-se uma das prioridades do 

Estado para alcan<;ar este objetivo. Segundo, porque as necessidades de progresso 

economico deviam articular -se com a elabora<;iio de uma PCT que enfatizava a 

cria<;iio de urn potencial de P&D com capacidade de gerar os resultados que 

demandava o pais, e a transferencia de tecnologia, como meios para obter metas 

sociais e economicas. Terceiro, porque, para iniciar seu desenvolvimento 

cientifico e tecnol6gico, Cuba requeria urn apoio externo que caracterizaria o 

desempenho desta atividade. 

A mexperiencm que se tinha nesses anos sobre como orientar o 

desenvolvimento fez necessaria a procura de informa<;oes acerca de experiencias 

fonineas nesse senti do. 
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Nos anos sessenta, o ambiente da PCT mundial indicava duas correntes 

entao predominantes, que utilizavam a C&T como for<;a propulsora do 

desenvolvimento. Estas, mesmo partindo de modelos de organiza<;ao politico 

social muito diferentes, coincidiam na visao de como devia-se impulsionar o 

progresso cientifico e tecnico na sociedade. Assim, com o objetivo de concatenar 

progresso tecnico e bem-estar social, e influida pelo ambiente da PCT mundial, a 

PCT implementada em Cuba esteve marcada pelo efeito de duas correntes que 

serao caraterizadas a seguir: 

Ap6s a Segunda Guerra Mundial, e com o objetivo de reconstruir os paises 

europeus afetados pela guerra, fizeram-se grandes investimentos em multiplas 

areas, incluindo a de C&T. 0 empenbo destes paises por construir uma sociedade 

moderna e emular a trajet6ria que tinba seguido a sociedade norte-americana, 

tornava imprescindivel a recupera<;ao de sua infra-estrutura cientifica e 

tecnol6gica. Igualmente perceberam que a estrategia capaz de restaurar, a Iongo 

prazo, a posi<;ao de poder previa a forrna<;ao das duas superpotencias que 

emergiram com o fim da guerra, consistia em refor<;ar a estrutura de C&T 

(Dagnino, 1994:76). 

A ajuda oferecida pelos E.U.A. atraves do Plano Marshall, foi fator 

importante nos propositos europeus de restabelecer essa infra-estrutura e iniciar o 

desenvolvimento cientifico e tecnol6gico. Mediante este plano, que incorporou 

entre seus objetivos o fortalecimento dos investimentos financeiros em C&T e da 

comunidade cientifica, foi dado urn grande impulso a ideia de C&T como 

"motor" de desenvolvimento economico. 

A colabora<;ao oferecida pelos E. U.A. a Europa, incorporou tam bern a 

experiencia norte-americana obtida durante a guerra, que apontava a enfase da 

importancia militar da C&T. No periodo belico, o vinculo entre cientificos e 

militares tinha trazido grandes resultados sob o apoio das administra<;oes 

govemantes. Isto mostrava claramente o papel crucial do Estado no apoio a C&T, 
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servindo como premissa, e o mesmo tempo de estimulo, a importiincia crescente 

concedida pelo governo ao apoio da C&T. 

Justamente a partir do nexo estabelecido entre o Estado e a comunidade 

cientifica, e diante da possibilidade de utilizar as experiencias obtidas nos E.U.A., 

pela agencia de politica cientifica - Office for Scientific Research and 

Development (OSRD) -, o relat6rio Bush apresentado em 1945 gerou uma serie 

de diretrizes que se converteram nas bases promocionais do desenvolvimento da 

C&T (Ronayne, 1984:21 ). 

Das questoes apontadas por Bush nesse relat6rio, evidenciavam-se dois 

objetivos de importiincia na orientaviio da C&T. Em primeiro Iugar, mostrava-se 

claramente a necessidade do apoio governamental ao desenvolvimento da C&T, e 

em segundo, a enfase na pesquisa basica como fonte essencial de conhecimentos 

aplicaveis na industria. 

Segundo Ronayne, a sequencia do processo de mova9iio implicita no 

relat6rio Bush se expressava em uma cadeia linear de estagios - pesquisa basica, 

pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental, produ9iio - que se sucederiam 

de forma natural sendo cada urn deles conseqiiencia do anterior (Ibid., p.84). Com 

isto, a pesquisa basica foi concebida como o primeiro elo do modelo linear de 

inova9iio e a comunidade academica de pesquisa legitimada para direcionar a 

politica de C&T. 

Ao explicar a importiincia conferida a comunidade de cientifica no 

direcionamento da PCT, Dagnino ( 1997) destaca o seguinte: 
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" 0 documento encomendado pelo governo dos E. U.A. a um 

emmente cientista, e que sela esse contrato, utili::a um argumento 

simples, aparentemente !6gico e baseado em evidencias irrefutaveis, 

e par isto de alto poder de convencimento. Trata-se da suposir;:ilo de 

que o processo de inovar;:ilo podia ser entendido como uma cadeia 

linear(. . .) de e!os (ou estagios) que se sucederiam de forma naturale 

automatica, sendo cada um efeito do anterior. Uma ve:: que e a 

comunidade de pesquisa que reali::a o primeiro estagio- a pesquisa 

que se situava no inicio da cadeia -~-, nada mais JUSto do que conferir 

a esse ator politico o que se considerava legitima autoridade para 

direcionar a politico de C& T. E dessa forma que se pode entender o 

estabelecimento do modelo institucional do ofertismo linear que 

passa a orientar a politico de C& T deste pais" (Dagnino, 1997:1 0). 

Segundo Dickson ( 1988), entre a decada de quarenta e meados dos anos 

sessenta, a influencia exercida pela comunidade cientifica com o apoio do 

complexo militar industrial nao so conseguiu resultados no aumento dos fundos 

destinados a pesquisa, como tambem na cria9iio de 6rgiios para apoiar a pesquisa 

academica. Particularmente, o lan9amento do Sputnik sovietico, fato utilizado 

pela comunidade de pesquisa para fazer valer seus interesses, marcou o ponto de 

transi9iio da politica da ciencia norte-americana do p6s-guerra. Por urn !ado, o 

temor a superioridade sovietica em C&T foi utilizado como justificativa para 

incrementar os fundos em pesquisa. Por outro, marcou a comp1eta aceita9iio da 

comunidade cientifica nos corredores de Washington (Dickson, 1988:25-29). 

Os argumentos colocados por Dagnino e por Dickson parecem refor9ar-se 

com o afirrnado por Crow ( 1994 ), ao se referir ao plano Bush em uma 

periodiza9iio feita por ele sobre a evoluyiio da PCT nos E. U.A. Segundo Crow, o 

plano Bush combinado com aqueles feitos pelos militares para manter a P&D em 

suas empresas, tornou possivel, no final da decada de quarenta, estabe1ecer uma 

nova politica da ciencia nesse pais. Uma politica afastada e distinta de qualquer 

politica tecnol6gica comercial. Sendo que, ate 1975, o papel basi co e as estruturas 

do Sistema Nacional de Inovayiio norte-americano foram construidas em base as 

missiies de varias agencias e companhias atuando de forma independente e 

universidades conduzidas por pesquisas individuais em fun9ao do conhecimento 

basico (Crow, 1994: 203-205). 
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Fortemente influenciada pela l6gica do enfoque apresentada no relat6rio 

Bush, a primeira corrente incorporada no contexto da PCT mundial, e difundida 

no ambiente militar norte-americano do p6s-guerra, disseminou a ideia de C&T 

como "motor do desenvolvimento", passando a ser o centro do "policy making" 

cientifico e tecnol6gico em muitos paises. 

0 papel significativo que tinha alcan9ado o conhecimento cientifico e 

tecnol6gico durante o periodo da Segunda Guerra Mundial, o surgimento da "big 

science", e a crescente importancia do Estado na dire9ao das atividades de 

pesqUJsa nas sociedades avan9adas, assim como a influencia da comunidade 

cientifica no direcionamento da politica, foram fatores que contribuiram na 

gesta9ao de urn modelo institucional para a C&T baseado no enfoque ofertista 

linear
9 

0 resultado do jogo de interesse entre os diferentes atores sociais e seu 

impacto na politica de C&T e sintetizado por Sanz ( 1997) ao afirrnar que: 

"As instituir;:oes ajudam a compreender a eleir;:iio das politicos 

porque condicionam como os atores politicos dejinem seus interesses 

e organi:::am suas relar;:i5es de poder com outros grupos, portanto as 

instituir;:oes estruturam as batalhas politicos e, fa:::endo isto, 

influenciam nos resultados.(. . .) A estrutura institucional e, deste 

modo, o resultado das ideias e dos interesses que .ficaram 

cristali::.ados com sua instztucionalz::.ar;:iio" (San::., 199-1: 319). 

Esse modelo difundido amplamente pela OECD e a UNESCO, foi 

introduzido na America Latina10 materiahzando-se, no aspecto institucional, na 

cna91io de infra-estruturas de C&T, fonna91io de cientistas, oferta de 

9 ~a formulac;:ao ini.cial no relat6cio Bush, esse modelo institlKlonat era eminentemente descntivo, mostra.ndo 9ue o 

processo de inovac;:iio ocorria ba..'ieado em uma cadeia linear. Em urn segundo momenta, a partir de uma constatat;:ilo 

pragnuitica, ele se transfonna em urn modelo normativo, no senrido de destacar que o processo niio s6 e assim, mas 

gue deve scr asstm. :\o terceiro momenta, o modelo adota carateristicas !rtstltucion<US poi.s, alem de ser descrittvo e 

nonnative, fof"d.ffi criadas instiruic6es que tinham por m:issao reproduz1r es:=:e processo. 

lu Segundo Sagasti (1983), no iniC1o dos anos sessenta., a l:~ESCO ofb:raruzou t<i.rias miss6cs de especialistas com o 

propOsito de difundir, nos pai.<>es 1atino-amencanos, a impordncia da polinca cteotifica no desenvoh'imento e aiudar 

am gnvemos na criacao de o~"l'Jillsmos de poiiuca cientifica. ::-...a:; pnmeml.'i etapas da rcr latin.o~americana, a 

conccpe,:.iio da OECDE sobre a conr.ribu.ido da C&T ao cresomcnro f'Con6011co t o papel desenvoh:ido pelo 

Departamento de ..'\ssuntos Ctentificos da OE \., tambCm tnnam umd influCncia tmport.ante na concepe,:ao c 

implcmentacJ.o da PCT na :\menca Lanna (Sagast:i, 1 98.1:29~3} 
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conhecimentos, Conselhos Nacionais de C&T e promo<;ao da P&D. No plano de 

orienta<;ao das politicas de C&T foi amplamente difundido como lineamento 

destas politicas. 

A segunda corrente, ligada ao pensamento sobre C&T desenvolvido nos 

paises socialistas, tambem considerava a C&T como "motor" de desenvolvimento 

e bem-estar social. Tambem nestes paises e especialmente na URSS, a ciencia 

desempenhou urn papel chave na Segunda Guerra Mundial. Do ponto de vista 

militar, os cientistas responderam as exigencias colocadas pelo Estado, no sentido 

de desenvolver arrnamentos capazes de enfrentar com sucesso a "maquinaria" 

militar alema. No aspecto economico, participaram na solu<;ao de problemas 

complexos que enfrentava a economia desse pais. Somente doze anos depois da 

guerra, o sucesso no lan<;amento do "Sputnik" no ano de 1957, sintetizaria a 

importancia outorgada pelo Estado ao desenvolvimento da C&T e aos esfor<;os 

feitos por priorizar essa area, que se vinham verificando desde a revolu<;ao russa 

de 1917. 

Janos primeiros anos do poder sovietico, Lenin dedicou grande aten<;ao ao 

desenvolvimento planejado de ciencia. Nisso teve influencia o documento feito 

por ele intitulado "Esbo<;o de urn plano de trabalho cientifico-tecnico'', que 

conferia a Academia de Ciencias urn papel decisivo na orienta<;ao e promo<;ao das 

pesquisas. As ideias incorporadas nesse documento marcaram a ulterior atividade 

da Academia sovietica e o desenvolvimento da ciencia nesse pais 
11 

(Zhamin, 

1977:5-6). 

No entanto, nos paises socialistas, existia outra razao para que se 

concedesse prioridade a ciencia como motor de progresso. De acordo com a 

concep<;ao materialista da historia, o desenvolvimento das for<;as produtivas tern 

sido entendido como a principal for<;a motriz, a Iongo prazo, dos processos sociais 

e, o progresso cientifico-tecnico, como fundamental na cria<;ao e fortalecimento 

11 \:a RUssia pre~revoluoomiria exisnam somente 298 institui<,x)cs cientificas c 11 600 tra.balhadores na area da ci'ncta. 

::\o micio de 1971 a L'R_SS dispunha de 4-985 mstinnc6es CJC"ntificas, mclumdo os ccntros de ensmo supenor. ~,com 

927 7(XJ trabalhadores nessa irca :'Zhamu1, 1971:8). 
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da base tecnico-material. Esse progresso desempenhava urn papel fundamental na 

cria9iio e fortalecimento da base tecnico-material dos paises socialistas, 

permitindo por sua vez, a gera9iio do excedente economico necessario para o 

desenvolvimento. Conseqiientemente, dava-se, nestas na9oes, uma aten9iio 

maxima as rela9oes entre progresso cientifico-tecnico, acumulayiio de excedente 

economico e desenvolvimento economico e social. 

A maneira de conceber a rela9iio linear entre ciencia, tecnica e produyiio, 

nos paises socialistas, pode ser entendida a partir do expressado por Rijta. 

Segundo ele, o desenvolvimento dos tres componentes fundamentais do sistema 

( ciencia-tecnica-produyiio) se to rna interdependente, ao transformar-se numa 

condi9iio indispensavel, o maior desenvolvimento da ciencia com respeito a 

tecnica, e a tecnica com rela9iio a produ9iio. A produ9iio modema pode 

desenvolver-se com sucesso atraves da intensifica9iio, determinada pela rapida 

utilizayiio dos exitos alcan9ados pela ciencia e tecnica, o aperfei9oamento da 

dire9iio e organiza9iio da produ9iio e o crescimento do nivel tecnico e cultural dos 

trabalhadores. Esses fatores permitem, mantendo constante ou diminuindo a 

quantidade de trabalhadores ocupados na produ9iio industrial e os fundos 

produtivos, aumentar a quantidade de produtos obtidos. Isto significa, que o 

caminho intensivo da reprodu9iio exige, na sua essencia, maior desenvolvimento 

de pesquisas basicas e aplicadas e a rapida utilizayiio de seus resultados na 

pratica. Desta forma, o papel da ciencia na sociedade, na via intensiva de 

desenvolvimento, aumenta cada vez mais (Rijta, 1984:77). 

Nos paises socialistas, a forma de conceber a ciencia como for9a produtiva 

diretamente envolvida na transforma9iio economica e social, apoiada na 

planificayiio estatal centralizada, serviu de sustento ao modelo institucional 

ofertista que orientou a PCT12 Assim, chama a atenyiio que, partindo de enfoques 

diferentes, tanto os paises socialistas quanto os capitalistas, implementaram -

com carateristicas especificas em cada pais - urn modelo organizacional de PCT 

semelhante para a orienta9iio de seus respectivos sistemas de C&T. Na realidade, 

1: Carareri.<>t:tcas dccorrentc:> des:->(; modelo podcm-sc n~r, dcntrc outros autorcs, em Lharrun, Y. (1971); hldroY, B 

(1971) e GnshaeY, E. (1968) 
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a C&T tornava-se eixo do desenvolvimento em todo o mundo, o Estado assumia 

urn papel decisivo na sua promo~ao e o modelo ofertista se generalizava. 

No caso de Cuba, a vontade politica de promover o desenvolvimento da 

C&T em fun~ao do bem-estar social e economico se manifestou desde bern cedo. 

Em 1960, apenas urn ano apos o triunfo revolucionario, Fidel Castro manifestou 

que o futuro de Cuba tinba que ser necessariamente urn futuro de "homens de 

ciencia". Essa afirma~ao refletia a profunda inten~ao de fomentar o 

desenvolvimento da C&T como pivo do progresso social e economico. constituia, 

ao mesmo tempo, uma dire~iio para a PCT orientada a forma~ao de uma 

capacidade de P&D. 

0 estimulo ao desenvolvimento da C&T em Cuba, nao podia produzir-se it 

margem dos metodos considerados adequados para isso; assim, num ambiente 

internacional onde o modelo ofertista linear era predominante, Cuba adotou esta 

forma de orientar o desenvolvimento de seu sistema de C&T. 

Determinado por uma combina9iio de experiencias internas e externas, as 

primeiras, obtidas apos quinze anos de esfor9os por desenvolver o setor de C&T, 

e as segundas, inspiradas no enfoque socialista sobre como orientar esse 

desenvolvimento e pela assimila~ao da coloca~ao da UNESCO sobre a 

necessidade de 6rgaos nacionais de C&T, para 1975, Cuba internalizou tanto 

formas institucionais, quanto metodos para orientar o desenvolvimento cientifico 

e tecnologico. Com urn determinado potencial criado, o surgimento de urn 6rgao 

nacional de C&T e as primeiras diretrizes sobre politica cientifica, fortalecia-se 

entao, urn processo de desenvolvimento da C&T centrado na promoyiio da P&D 

nas institui~oes de pesquisa, na cria9iio de uma infra-estrutura institucional e na 

forma9iio de cientistas. 

0 modo de orientar a C&T permitiu incrementos importantes do potencial 

de P&D, crescimentos constantes dos gastos em P&D, e boa preparayiio dos 

recursos humanos, o que atualmente resulta numa vantagem competitiva. No 
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entanto, tambem apresentou varios problemas. Alguns dos quais enumeram-se a 

segwr: 

• Primeiro. Concentrou os esfor9os no desenvolvimento da P&D, 

sobretudo nas institui96es de pesquisa. 

• Segundo. Na medida em que se entendia que os resultados de P&D 

seriam assimilados pelas entidades produtivas de modo relativamente 

facil, ni'io estimulava o desenvolvimento da P&D empresarial. 

• Terceiro. As entidades de P&D eram percebidas como os agentes mais 

importantes da mudan9a tecnol6gica. 

• Quarto. As entidades produtivas eram concebidas como demandantes 

de resultados de P&D, e ni'io como geradoras deles. 

• Quinto. As necessidades de desenvolvimentos tecnol6gicos expressadas 

em objetivos de progresso economico foram entendidas como 

demandas das entidades produtivas. 0 papel dos pesquisadores que 

elaboravam os programas e que incluiam neles suas aprecia96es sobre 

as necessidades de tecnologias do setor produtivo, inibiu a participayi'io 

das entidades produtivas no processo de conforma91io dos objetivos de 

P&D. Assim, os resultados de P&D ficavam a margem das demandas 

reais do setor produtivo. 

Em resumo, pode-se afirmar que, sob a influencia das duas correntes 

predominantes nos anos sessenta, em rela91io ao papel da C&T no 

desenvolvimento, em Cuba adotou-se urn modelo de politica similar ao 

promovido na etapa do p6s-guerra. Principalmente, aquele cujas carateristicas 

eram mais afins com as experiencias dos paises do bloco socialista. 

Como se vera no item 3.5., as limita96es intrinsecas desse modelo se 

refor9aram a partir de formas de planejamento com alto grau de centraliza91io na 

aten91io it atividade de C&T, e o estabelecimento de instrumentos de politica que, 

55 



na sua implementac;iio, reproduziram a interpreta<;ao linear do processo de 

inova<;ao. 

No item seguinte, explica-se como a visao de progresso tecnico 

predominante nos paises socialistas, constituiu urn fator determinante na ado<;ao 

do modelo institucional ofertista linear. 
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3.2. Fundamentos te6ricos do modelo ofertista linear nos 

paises socialistas da Europa 

De acordo com a concep9ao materialista da historia, a sociedade tern na 

sua base a relavao contraditoria entre for9as produtivas, conformadas pelo homem 

e os meios de produvao, e as rela9oes de produ9ilo que se estabelecem em fun9ao 

de urn determinado modo de organiza9ao economico e social. Entre estes dois 

elementos do modo de produvao, existe uma relavao de interdependencia, onde as 

for9as produtivas desempenham urn papel determinante. 

No entanto, a unidade entre as for9as produtivas e as rela96es de produ9ao 

nao e alheia a contradi9oes intemas que aparecem toda vez que esses dois 

elementos mudam de maneira distinta. As for9as produtivas, como elemento mais 

diniimico, fazem com que a produ9ao se aperfei9oe e mude continuamente. A 

respeito das rela9oes de produ9ilo, mesmo que tambem experimentem 

transformav5es, sao mais estaveis e se mantem, em essencia, as mesmas dentro 

dos limites de urn modo especifico de produ9ao. 

E por isso que, numa forma9iio s6cio-economica dada, entre as novas 

for9as produtivas e as velhas rela9oes de produ9ao surgem contradi9oes. Em urn 

momento determinado, estas contradi96es se agravam entrando em conflito e 

gerando as condi9oes objetivas para a transi9iio para urn novo modo de produ9ao. 

Assim, a acumulaviio destas for9as toma-se fator essencial para substituir as 

velhas rela96es por outras novas no triinsito para diferentes modos de produ9ao. 

As ideias de Marx e Engels sobre a transivao do capitalismo ao socialismo, 

foram retomadas por Lenin nas condi9oes hist6rico-concretas da Russia. Para 

Lenin, a transivao ao socialismo resultava da conjugayao dialetica de fatores 

objetivos e subjetivos, os quais dependiam da hist6ria, dos costumes e das 

condivoes concretas de cada pais. 
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Ao se referir aos elementos integrantes das for9as produtivas da sociedade 

Lenin identificou os trabalhadores como o principal deles (Berbeshkina, 

et.al.,!986:42). Da 6tica marxista, a ciencia e a tecnica tern sido concebidas como 

meios que ajudam o homem a aumentar as possibilidades de produzir. Assim, o 

homem, criador destes meios e considerado for9a produtiva principal da 

sociedade, recebeu uma aten9iio especial, dentre outras razoes, porque a 

magnitude do desenvolvimento da ciencia e da tecnica tem-se estimado como 

expressiio das for9as pr6prias daquele. 

Nos paises socialistas, e devido it importiincia atribuida pelo marxismo ao 

papel do homem, e da ciencia e da tecnica no progresso social e economico 

manifestam-se duas carateristicas importantes. Uma delas e associada ao 

desenvolvimento da capacidade cultural e intelectual humana. 

A importancia concedida it supera9iio do homem nos paises socialistas e 

sintetizada por V61kov (1975) ao colocar que o ensino, a qualifica9iio e o 

desenvolvimento de suas capacidades para a procura criativa independente e o 

capital mais importante da sociedade socialista, e a tarefa consiste em utilizit-lo 

com maior proveito (V6lkov, 1975:37). 

No decorrer do tempo, ao se fazer cada vez mais complexas as tarefas do 

progresso cientifico-tecnico, adquiria maior significado o aperfei9oamento das 

capacidades do individuo, com vistas a melhorar sua prepara9iio para enfrentar os 

novos desafios. 

Com o surgimento da mecaniza9ao, o papel do trabalhador assumiu uma 

nova dimensao no processo de desenvolvimento social. A solu9ao dos novos 

problemas que enfrentava a pesquisa, a necessidade de melhorar os processos 

tecnol6gicos, a procura de novas formas para organizit-los e orienta-los, assim 

como a assimila9ao das tecnologias de complexidade crescente, fizeram 

imprescindivel o desenvolvimento das capacidades do intelecto humano. Dessa 
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forma, a educa~ao maci~a tomou-se urna condi~ao indispensavel no desenvolvimento 

do tal en to dos individuos para produzir os hens que a sociedade necessitava. 

Especialmente na area de C&T, o incremento do fator hurnano como gerador 

e uswirio do conhecimento cientifico e tecnol6gico para transformar a sociedade, 

tornou-se urna das prioridades dos governos socialistas. Sobretudo, na medida em que 

o potencial cientifico foi considerado urn dos indicadores mais importantes do nivel 

economico atingido nesses paises. Em conseqiiencia, destinaram-se importantes 

recursos para o desenvolvimento quantitativa e qualitativo desse potencial (Zharnin, 

1977:34). 

Este fato nos leva a estabelecer a segunda carateristica apresentada nos paises 

socialistas, refletida na concentra~o dos esfor~os de pesquisa nas institui~oes de 

P&D. 

0 progresso cientifico-tecnico como expressao do aperfei9oarnento das for9as 

produtivas, a partir do avan9o do conhecimento cientifico e tecnol6gico e de sua 

aplica91io em fun91io do desenvolvimento economico e social, tern sido eixo central 

no pensarnento sobre C&T nos paises socialistas
13 

As questoes do progresso cientifico-tecnico e seu papel no fortalecimento da 

sociedade socialista, no sentido de garantir urna alta produtividade no trabalho social, 

forarn tratadas por Lenin no trabalho "A prop6sito do charnado problema dos 

mercados". Para ele, o desenvolvimento da tecnica sintetizava-se no recuo do 

trabalho hurnano para urn segundo plano, frente ao trabalho mecanizado. Nesse 

sentido, lembrava que, como mostrou Marx, o progresso tecnico se expressava na 

diminui91io paulatina da propor91io de capital variavel em rela91io ao capital constante 

(Lenin, 1958 97) 

A partir da visao marxista, o progresso cientifico-tecnico desenvolvia-se de 

acordo com a lei dialetica das transformavoes quantitativas em qualitativas. Nesse 

l' 0 papcl confer:ido 3 ci&ncm ncsre proccsso fo1 amplamenrc trar.ado pelo acadi:mJCO Bonitilri Kedro\· no trabalho 

"Processo de transformaciio da ci('ncm em forca prrxlut!Ya dm:ta" 
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sentido, a evoluyiio quantitativa e gradual da ciencia e da tecnica era substituida, em 

determinadas etapas desse progresso, por urn nipido salto revoluciomirio denominado 

revoluyiio tecnico-cientifica (Zhamin, 1977:8). Na visiio marxista, a revolu91io 

tecnico-cientifica tinha sua expressiio na reorganiza91io qualitativa radical das 

for9as produtivas, baseada na conversiio da ciencia em principal fator de 

desenvolvimento da produyiiO, ou seja, em forya produtiva imediata. No ambito 

academico sovietico, interpreta9oes pniticas desta visiio podem ser vistas tambem, 

em Vilenskiy, M.(I973);Kedrov, B.(l977) e Berbeshkina, Z; et. a!., (1988). 

Baseados nessa 16gica, e inspirados na experienc1a sovietica 
14

, os paises 

socialistas impulsionaram urn processo de desenvolvimento da ciencia, com 

particularidades em cada pais, centrado nas institui9oes de pesquisa como condi91io 

previa para o progresso social e economico. Tal concentrayiio, distinguia-se do 

processo que se dava nas economias capitalistas nas rela9oes entre P&D e produ91io. 

Conforme observa Salomon (1974), as atividades de pesquisa e desenvolvimento 

estavarn mais radicalmente separadas da produ91io do que nas economias capitalistas 

(Salomon, 1974:50). 

Em termos pniticos, o progresso cientifico-tecnico evidenciou-se no processo 

pelo qual os resultados da ciencia e da tecnica, assim como a assimila91io e o uso da 

tecnologia e dos mecanismos organizacionais, eram incorporados as esferas da 

atividade economica. Por sua vez, a revolu91io tecnico-cientifica, conceito 

desenvolvido no ambito academico sovietico, constituia a expressiio virtuosa em que 

se verificava essa revolu91io. 

Na concepyiio de progresso tecnico enfatizou-se niio so no desenvolvimento 

do potencial cientifico, como tambem, na forma de interliga91io entre ciencia, 

produ91io e educa91io. A produ91io garantia as condi9oes tecnico materiais para a 

educayiio, recebendo desta recursos hurnanos qualificados. Do mesmo modo, estes 

vinculos promoviam-se entre os elos ciencia-educas;iio e ciencia-produs;iio, formando-

1·1 Sobre este particular({. Balizs;, t--:.·. et. aL. \1995]. 



se urn tripe sobre o qual assentou-se o progresso tecnico nos paises socialistas. A 

logica destes nexos e ilustrada por Zhamin (1977) na figura apresentada a seguir. 

Educa~iio 

Equipamento 

Tecnico

Material 

Fonte Zhamin, (1977). 

Novos Conhecimentos 

Pessoal qualificado 

Pessoal 

qualificado 

- Prodm;iio 

Nova 

Tecnica 

Ciencia 

Equipamento 

Tecnico

Material 

FIGURA 3.1. LOGICA DOS viNCULOS ENTRE EDUCA(:AO-CIENCIA

PRODUcAO 

A ideia de progresso cientifico-tecnico incorporada na PCT nos paises 

socialistas, levou a considerar seus principais elos como uma sequencia linear de 

etapas. Partindo da ciencia basica, ate a introdu9ao e assimila9ilo dos resultados de 

P&D na pnitica produtiva, a forma de conceber o progresso cientifico-tecnico 

reproduzia, de fato, o esquema da cadeia linear de inova9ao incorporado no modelo 

institucional ofertista linear desses paises. Em conseqiiencia, na rede de institui9oes 

de P&D concentrou-se o ciclo de investigayao, iniciando-se pela pesquisa ate chegar 

a produ9ao experimental, enquanto que a utiliza9ao pratica dos resultados de P&D 

correspondia as organiza9oes produtivas. 

Em resumo, os aspectos abordados permitem entender como a 

interpreta9ao dada pelo mar.xismo ao desenvolvimento das for9as produtivas e em 

especial a importancia atribuida a ciencia como for9a produtiva direta da 

sociedade, aparecem como substrato do modelo ofertista linear nos paises 
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socialistas. Isto nao quer dizer que aqui se estabele<;:a uma rela<;:iio direta entre as 

categorias do marxismo e as formas organizativas que permitiriam estes vinculos. 

Sobretudo porque Marx nao abordou em seus trabalhos as formas organizacionais 

adequadas para facilitar esses nexos. No entanto, a leitura que se fez do marxismo 

em termos organizativos para facilitar os nexos entre ciencia, tecnologia e 

produ<;:iio, assim como os resultados do uso da ciencia basica na Segunda Guerra 

Mundial, parecem sim ter influencia na estrutura<;:iio do modelo. E por isso que 

atraves do desdobramento na pnitica das categorias progresso tecnico-cientifico e 

revolu<;:iio tecnico-cientifica, foi impulsionada a concep<;:iio linear de inova<;:iio, 

proliferando o modelo institucional ofertista linear nos marcos da C&T nos paises 

socialistas. 
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3.3. A niio renova~iio do paradigma tecnol6gico na ex

URSS e suas implica~oes para Cuba 

Para o desenvolvimento deste item, parte-se de uma considera<;iio 

importante recolhida na experiencia cubana de C&T e e o fato de que a tecnologia 

sovietica era em geral atrasada, comparada com a dos paises capitalistas 

avanr;ados. 

0 problema do atraso tecno16gico no setor civil sovietico tern sido 

atribuido, niio poucas vezes, a inexistencia do chamado efeito spin-off nesse pais, 

a ausencia das relar;oes de mercado e a erros na dires;iio e planificas:ao socialista. 

Ao se reconhecer que a tecnologia desenvolvida no setor militar sovietico era tao 

sofisticada quanto a norte-americana e que, em deterrninados momentos da 

"Guerra Fria", a URSS superou os E.U.A nesta esfera, o problema pareceria estar 

no fato de que a URSS nao foi capaz de introduzir, no setor civil, as inovar;oes 

desenvolvidas no setor militar. 

Tal consideras;ao se baseava no fato de que ate prmcipws dos anos 

sessenta, quando se comer;a a gerar o novo paradigma eletroeletronico, se pensava 

no efeito spin-off como a via para introduzir no setor civil, os resultados obtidos 

no setor militar. 

Para que seja possivel avaliar as implicar;oes dessa situar;ao, para o caso 

aqui tratado, e necessario fazer uma digressao acerca de urn elemento central da 

trajet6ria do desenvolvimento de C&T mundial ate ha poucos anos: a P&D 

militar. 

Baseado no "pacto" entre o Estado e a elite militar que se estabeleceu ap6s 

a guerra nos paises avanr;ados, e amparados pela carreira arrnamentista, o setor 

militar absorveu quantitativos recursos para o desenvolvimento de P&D. Sendo 

que, durante a decada de sessenta e inicio dos anos setenta, o apoio aos programas 
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militares constituiu urn tra9o carateristico do padrao de gastos publicos em P&D 

nos paises capitalistas desenvolvidos (OECD, 1992:246). 

A prioridade conferida pelo Estado a estes programas, era justificada por 

dois argumentos fundamentals. 0 primeiro, matizado pelo auge da "Guerra Fria" 

nesse periodo, colocava como justificayiio para esses gastos, questoes de 

seguranya nacional. 0 segundo, baseado na 16gica do spin-off, apontava para o 

beneficio que, em geral, teriam para o progresso economico dessas nayoes, e em 

particular, para o avan90 tecnologico. Durante os anos sessenta e setenta, muitas 

das vantagens tecnologica dos E. U.A. foram decorrentes dos programas militares 

de P&D. Particularmente, durante a decada dos anos cinquenta, a P&D militar foi 

urn poderoso estimulo ao crescimento da eletronica civil e das industrias 

produtoras de equipamento aereo (Ayres, !987:81-85). 

Ate finais da decada de sessenta, o crescimento economico alcan9ado nos 

E. U.A. e na Europa, sobre a base do a van yo tecnol6gico obtido a partir do p6s

guerra, foi atribuido, dentre outras razoes, ao exito do spin-off, Segundo seu 

postulado, esperava-se que as inova9oes produzidas no setor militar fossem 

facilmente transferidas para a industria civil, estimulando o crescimento 

economico. A ideia do efeito spin-off foi amplamente ace ita naquela epoca, dando 

como resultado a formulayao de uma abordagem da politica cientifica, 

aparentemente descentralizada e setorial, quando na realidade se centrava nas 

demandas do complexo tecnol6gico militar-industrial (Dagnino, !994:77). Nao 

obstante, o fenomeno do spin-off parece niio ter ocorrido com suficiente sucesso 

tampouco nesses paises. 

Nos anos setenta, as restriyoes nos insumos de acumula9iiO na Europa e 

nos E. U.A., caracterizadas pelo aumento do custo de materias-primas, energia e 

miio-de-obra, dentre outros, determinaram a redu9iio dos ritmos de produtividade 

nesses paises e consequentemente, urn baixo crescimento economico. A queda do 

crescimento industrial, assim como a perda da competitividade relativa, foram 

basicamente atribuidos a dois fatores. Por urn lado, a incapacidade do paradigma 

vigente no setor civil desses paises de manter urn processo diniimico de 
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acumula.;:ao. Por outro lado, aos obstaculos para levar it industria civil os avan.;:os 

tecnol6gicos obtidos no setor militar. Entretanto, a realidade verificada nos anos 

setenta, mostrava que a transferencia dos resultados da pesquisa militar para o 

setor civil, so tinham se materializado ate os primeiros anos da decada de 

sessenta. 

As oportunidades de maior produtividade abertas pelo novo paradigma em 

gesta<;:ii.o no set or militar dos E. U.A. iam se realizar efetivamente em outra regiii.o. 

As restri.;:oes impostas ao Japii.o ap6s a Segunda Guerra Mundial, no 

desenvolvimento de seu setor militar, tomaram possivel que o novo paradigma 

fosse aplicado na sua industria civil. Segundo Ayres (1987), ap6s a Segunda 

Guerra Mundial, o Japii.o assimilou uma enorrne quantidade de tecnologia, 

principalmente dos E.U.A., obtendo-a a pre<;:os extremamente baixos. A 

coopera<;:ii.o limitada dos E. U .A. com o Japii.o, sob a forma de acordos de co

produ<;:ii.o, representou a livre transferencia de valiosas tecnologias norte

americanas. Isto ajudou ao Japii.o a desenvolver habilidades na eletronica e na 

industria da avia.;:ao, e concorrer com os norte-americanos nos mercados 

domesticos civis (Ayres, 1987:79-81). 

A partir da concorrencia asiatica no mercado mundial, nos anos setenta, 

deterrninou-se que o paradigma eletroeletronico "retomara" it industria norte

americana e europeia, desta vez ao setor civil. Ja otimizado pelas aplica<;:oes civis 

que foram alcan.;:adas no Japao, ele passa a ser uma pe<;:a fundamental do 

processo de reajuste das economias dos paises avan<;:ados. Junto com a 

transforrna.;:ao economica e produtiva, alterou-se tambem a l6gica na distribui.;:ao 

de recursos para P&D. A P&D industrial passou a receber crescentes recursos, 

sobretudo ao terrnino da "Guerra Fria", considerando-se elemento fundamental na 

procura de maior competitividade (Montalvo & Dagnino, 1996:7). 

Esse processo - por diversos motivos - nii.o se verificou na URSS. 

Durante as decadas de cinqiienta e setenta, a economia dos paises europeus 
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membros do extinto CAME, cresceu a ritmos constantes
15 

Segundo Rijta (1985), 

nestes anos a produ<;1io industrial destes paises cresceu 9 vezes, mostrando urn 

aumento significativo comparado com a media mundial que apresentava urn 

crescimento de 3,4 vezes. No inicio dos anos cinqiienta, cerca de 18% da 

produ<;ao industrial mundial, correspondia aos paises membros do CAME, 

chegando aproximadamente a urn ter<;o em 1981 (Rijta, 1985:79). 

No final da decada de setenta, apesar dos avan<;os registrados na esfera 

economica por esses paises, come<;aram a manifestar -se os sintomas da 

estagna<;1io economica. A lentidao na renova<;1io do capital fixo, obstaculos entre 

as rela<;oes produtor e consumidor, oferta e demanda, acumula<;iio e consurno e a 

pouca aplica<;iio pratica de resultados cientificos foram, dentre outros, fatores que 

caracterizavam a estagna<;iio economica nessas na<;oes (Silva, 1994:137). 

Na realidade, as mudan<;as que se produziam nos paises capitalistas 

avan<;ados, ao final da decada de setenta, caraterizadas pela utiliza<;iio do novo 

paradigma no setor civil, fizeram mais evidentes a ineficiencia do modelo 

economico sovietico. 

Existem vanas interpreta<;oes sobre porque a ex-URSS niio consegmu 

mudar essa situa<;iio. Uma delas, vinculada a lenta introdu<;iio do progresso 

tecnico-cientifico na economia, coloca o chamado "!slotismo" como uma das 

causas da estagna<;iio economica. Segundo essa visiio, na ex-URSS, a partir de 

deterrninadas condi<;oes hist6ricas, gerou-se a prolifera<;iio de grandes complexos 

industriais, agrarios e mineiros que, como "islotes" economicos, obviaram as 

rela<;oes de coopera<;iio socialistas e violentaram a divisiio social do trabalho 

(Garcia, 1994:64). As conseqiiencias da prolifera<;iio desses entraves economicos 

para o avan<;o da economia sovietica, siio observadas por Garcia, quando afirrna o 

seguinte: 

1s Segundo susrentam anali~ta.s, o modelo econ6mico eurosoYleuco baseado na via extensit·a de de~enYolvimemo, ha,·ia 

esgotado suas possibilidades ao final da dCcada de sessenta. SubsJstia devido a fatores contunrura.is e ao endindamento 

de muitos paiscs com os centros de podcr capitahstas. Para mais 1nfonnado Cf Garcia. Kef. aL (199-t'). 
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"Este "islotismo ", reprodu:::ido por milhares em nivel de pais, 

significou um freio a especiali::ar;iio, a introdur;iio da nova tecnica, e 

ao mesmo tempo, impedia uma utili::ar;iio racional dos recursos, 

alimentando sua disstpar;iio. Essas ::onas fechadas evoluiram e 

freavam o sa/to que exigia a revolur;iio tecnico-cwntifica mundial, 

baseada no aprofundamento da divisiio social do trabalho, niio s6 em 

escala interna, como tambem internacional. Desenvolveu-se entiio, a 

economia separada do enorme salta tecnol6gico que estava-se 

produ:::indo no resto do mundo e que, ja a jinais dos setenta, era 

inatingivel" (Ibid, p.64). 

Os elementos referidos ac1ma, unidos a prolifera<;ao de elementos 

burocraticos administrativos, dentre outros fatores, evidenciavam que o 

desenvolvimento das for<;as produtivas tomava-se impossivel sobre a base das 

rela<;oes de produ<;ao existentes nesse pais. Tratava-se de "solucionar" esta 

imperfei<;ao mediante peri6dicas e superficiais reformas economicas (Berliner, 

!988:217). 

0 fenomeno do "islotismo" e tambem apontado por Balazs & 

Plonski.( 1994 ). Para eles, no sistema sovietico de cii'mcia baseado no modelo 

linear de inova<;ao, as tecnologias centralmente planificadas e nao relacionadas 

com as pressoes do mercado eram desenvolvidas e utilizadas atraves de uma 

cadeia de institui<;oes individuais, cada uma delas com objetivos e sistemas de 

organiza<;ao separados urn do outro. Decorrente desse ambiente e da natureza 

organizacional do sistema de C&T, a estrutura industrial nao se orientou para 

inova<;ilo, embora em determinados setores, o interesse em P&D tenba crescido 

como resposta as "ilhas de inova<;ao" criadas pelo govemo. Estas iniciativas 

permaneceram isoladas de outros setores da economia, nao demandando nem 

canalizando novas tecnologias para o ambiente economico nacional (Balazs & 

Plonski, 1994:111). 

Em adi<;ao aos problemas que enfrentava o carater das rela<;iies nesse pais, 

se analisarmos a experiencia observada nos paises capitalistas avan<;ados, a 

caracteristica do mercado "fechado" na ex-URSS constituiu outro elemento 

restritivo da mudan<;a tecnol6gica. 
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Ate meados dos anos sessenta, o modelo economico extensivo adotado 

pela ex-URSS tinha rendido beneficios economicos; o que esteve determinado 

pela grande disponibilidade de recursos energeticos, de materias primas e urn 

enorme mercado interno, com capacidade de explorar a economia de escala. Estas 

carateristicas que, no caso da ex-URSS, propiciaram o crescimento economico, 

no resto dos paises socialistas europeus, nao se verificaram de modo similar. 

Sobretudo, quanto a disponibilidade de recursos naturals. N estes paises, a ado9ao 

do modelo extensivo de desenvolvimento economico implantado na ex-URSS 

come9ou a debilitar-se na decada de cinqiienta. Sobre este particular, Diaz (1994) 

coloca o seguinte: 

"Ao comer;arem a esgotar-se as possibilidades internas no que 

re,lpeita a aplicar;iio da politica de desenvolvimento sabre bases 

extensivas no inicio dos anos cinqiienta - a/em do que representava 

no politico -, a URSS assume o papel de fornecedor de energhicos e 

materias-primas para serem elaboradas nestes paises e que sirvam 

posteriormente de pagamento pelo recebido. Nasce assim uma 

divisiio do trabalho de trar;o ramal e que paulatinamente se separara 

do mercado mundial" (Dia::, 1994:55). 

A partir desses fatos, assentaram-se as bases de urn processo de troca 

dentro do mercado da comunidade de paises socialistas que ficava, cada vez mais 

isolado dos processos de mudanyas economicas e tecnol6gicas produzidos no 

ambito internacional. 0 fato de que o mercado sovietico tenha-se mantido 

"fechado", foi outro fator que limitou a difusao do paradigma eletroeletronico no 

setor civil. 

Berlinier ( 1988), defende o argumento de que as razoes do auto

isolamento sovietico do mercado internacional eram amplamente de tipo politico. 

Para este autor, tais razoes refletiam, em parte, considera9oes de seguran9a 

nacional e em parte, o fato de evitar uma excessiva dependencia das economias 

capitalistas que !he permitiram pressoes de tipo politica (Berlinier, 1988:214 ). 

Segundo Balazs & Plonski (1995), apesar de que a desenvolvida infra

estrutura de P&D nesse pais, como no resto dos paises do bloco socialista 
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europeu, constituia uma vantagem, o excessivo protecionismo econom1co e a 

planifica<;iio centralizada criaram urn regime de pre<;os artificiais sem urna 

rela<;iio real com o mercado ou com os padroes intemacionais de produtividade 

(Balazs & Plonski,l995:111). 

Fora das exigencias do mercado intemacional, sobre a qualidade, a 

eficiencia e a competitividade dos produtos, na ex-URSS niio se estimulou urna 

transforma<;iio economica e produtiva que incorporasse ao setor civil as novas 

tecnologias ja presentes no setor militar e as formas organizativas a elas 

acopladas. Como conseqiiencia, o paradigma eletromecanico vigente no setor 

civil niio foi renovado e as vantagens potenciais do novo paradigma niio foram 

intemalizadas. 

Por ultimo, vale destacar que tampouco, na ex-URSS, verificou-se a 16gica 

do spin-off que se colocava para os paises capitalistas; ao contrario, foram 

mantidos os desequilibrios entre o desenvolvimento e modemiza<;iio do setor 

militar e o setor civil. 

Nos anos sessenta, periodo em que Cuba come<;ou a importar tecnologia 

dos paises socialistas - principalmente da ex-URSS - e reestruturar seu tecido 

industrial, estava ainda vigente em todo o mundo o paradigma eletromecanico. 

Nas decadas de setenta e oitenta niio se produziu na ex-URSS, pelas razoes 

indicadas, ao menos com a velocidade e magnitude que ocorreu nos paises 

centrais, a substitui<;iio do paradigma eletromecanico. Em conseqiiencia, a 

tecnologia que se transferiu a Cuba, pertencente a urn paradigma em processo de 

declive, se caracterizou por ser menos eficiente, comparada com similares 

utilizadas nos paises capitalistas avan<;ados. 

E necessario destacar o fato de que dadas as condi<;oes de bloqueio em que 

devia se desenvolver a economia, as pressoes exercidas pelos E. U.A. sobre os 

paises capitalistas que tentavam fortalecer os vinculos comerciais com a Ilha, e a 

falta de creditos provenientes de organismos financeiros intemacionais, 0 pais 
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teve que se orientar a aquisi<;:iio, nos paises do bloco socialista, da maior parte da 

tecnologia necessaria para seu desenvolvimento. 

De qualquer forma, as tecnologias transferidas fundamentalmente da 

URSS, permitiram uma rapida dota<;:iio da infra-estrutura produtiva e o 

desenvolvimento de setores importantes e inexistentes como o metal-meciinico; o 

que significou uma mudan9a qualitativa importante nas condi<;:oes de urn pais 

subdesenvolvido. Porem, a introdu<;:iio destas tecnologias trouxe consigo tambem, 

uma serie de problemas para a economia; dentre eles, elevados insumos 

energeticos e de materias-primas por unidade de produto, pouca flexibilidade para 

efetuar mudan9as nos processos produtivos e restri<;:oes ao desenvolvimento 

tecnol6gico em setores importantes da economia. 

Urn exemplo do atraso tecnol6gico no setor civil sovietico mostra-se no 

Quadro 3.1. Nele comparam-se alguns equipamentos introduzidos em Cuba, 

procedentes da ex-URSS, com seus similares no mercado mundial. 

QUADRO 3.1. EQUIPAMENTOS IMPORTADOS POR CUBA DA 

URSS COMPARADOS COM SIMILARES DO MERCADO 

MUNDIAL 

Tipos de equipamento Consumo Frequencia Fator Atraso 

combustive! conserto garantia tecnol6gico 
(anos) 

CaminhOes 

Kamaz 3212/ Fiat 619ML 3:1 2.5:1 1:4 16 

Kraz 256811 Fiat 300 PC 3:1 1.8:1 1:4 20 

Zi1130/ Hino MF173 2.9:1 3,3:1 1:4 22 

Tratores 

Jumz 6/ Fiat 6066 Ll:1 3.5:1 l:l 29 

MTZ 80/ Fiat 686 1.3:1 3,5: J l:l 29 

I 50 Kl Fiat I60,90DT U:I 2J:I l:l 32 

K 700/ Ford M.H.846 I.7: I 2,3·1 I: I 33 

Buldozer 

DZ I 09/ komatsu N8 Lll 2.0:1 1:2 29 

Autos 

Lada 2105/ Suzuki 413 2:I 2.0 I I :5.3 2 

Lada2107/BII Nissan 2 I 2.0 I I :5.3 2 

Moshich 21401 Seat GLX 21 3.3 1 1:1.7 N.l. 

Fonte: Transtmport; Fernandez, M. (1995), cttado em C!TMA (1995a). 
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Do Quadro 3.1., pode-se inferir as carateristicas de desenhos tecnol6gicos 

associados a produtos finais importados por Cuba da ex-URSS. Observe-se a 

baixa eficiencia desses equipamentos, assim como o atraso tecnol6gico que os 

caracteriza. 

A baixa performance de tecnologias com pariimetros similares aos 

mostrados anteriormente teve urn efeito negativo na economia cubana, e e urn dos 

responsave1s pela atual situa9iio da sua baixa competitividade no mercado 

mundial
16 

Unido as carateristicas pr6pnas do modelo tecnol6gico mantido pelos 

paises do extinto bloco socialista e das tecnologias transferidas para Cuba, existiu 

outro elemento que limitou o desenvolvimento tecnol6gico das organiza9oes 

produtivas cubanas. Trata-se, justamente, das rela9oes de Cuba no ambito do 

CAME. Seguidamente, seriio tratados dois aspectos vinculados a rela9oes 

economico-tecnol6gicas que caracterizaram esses vinculos. 0 primeiro deles 

refere-se a integra9iio de Cuba ao CAME baseada em vantagens comparativas 

estiiticas, e suas implica9iies para o processo de acumula9iio tecnol6gica. 0 

segundo, vincula-se as dificuldades da politica tecnol6gica cubana em estruturar 

mecanismos que incentivassem a satisfa9iio de necessidades tecnol6gicas, via 

gera9iio nacional e frente as tecnologias transferidas, e o impacto que isto teve nas 

rela9oes entre os setores de P&D e produtivo. 

lG);i em 1982, o f,l"Ol'Cmo S0\1Coco reconhecu que, em muitos serorc;;, o atraso tecnok)~co em relado ao oodente 

. oscilava entre 15 e 20 anos. Da mesma forma. reconheciam que a tendCncia dos paises ocidentais em compmr-l.lw 

marCna-prima, de\'ido a falrJ. de compcnnvidade de suas producOcs YorotnikoY (1995) 
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3.4. Cuba no ambito do CAME: implica~oes para o 

desenvolvimento tecnologico 

Durante anos, a colabora9iio recebida do bloco socialista e em particular 

da ex-URSS, contribuiu de maneira importante a cria9iio da base tecnico-material 

necessaria para o desenvolvimento social e economico do pais. Nos esfor9os por 

potencializar o desenvolvimento economico e cientifico tecnol6gico e percebendo 

o ingresso ao CAME como uma via importante para isso, em 1972 Cuba passa a 

integrar este bloco economico cujo esquema de coopera9iio tinha como prop6sito 

equiparar, de maneira gradual, os niveis de desenvolvimento dos paises membros. 

No ambito do CAME, atraves dos acordos bilaterais, ou por acordos 

multilaterais, Cuba ficou virtualmente protegida das flutua9oes dos pre9os 

externos preservando a sua capacidade de importa9iio. Continuou recebendo 

tecnologias, materias-primas e componentes em termos economicos favoniveis it 

mudan9a de produtos tradicionais (a9ucar, citricos, niquel), que encontravam urn 

mercado seguro nos paises socialistas e principalmente na URSS, a pre9os 

vantajosos. 

Segundo a CEP AL (1997), foram tres os acordos institucionais de 

comerc10 com os paises do bloco socialista que permitiram preservar a 

capacidade cubana de importa9iio. Primeiro, o CAME garantia mercados de 

exporta9iio atraves de contratos de Iongo prazo. Assim, durante o periodo de 

vigencia destes, mantinha-se inalterada a rela;;:iio de pre9os entre as exporta9oes 

nacionais (bens primarios de modo geral) e as importa9oes de insumos e bens de 

capital provenientes da Europa OrientaL Segundo, no momento de renegociar os 

contratos de Iongo prazo, os pre;;:os relativos entre as exporta;;:oes cubanas e as 

importa96es do CAME, eram calculados com independencia dos pre;;:os livres 

vigentes nos mercados internacionais, com urn substantivo componente de 



subsidio
17 

Terceiro, mecanismos de creditos em condi9oes favoniveis ampliaram 

a capacidade cubana para importar. Qualquer deficit comercial bilateral era 

financiado pela ex-URSS de modo quase automatico. Sendo que, a reexporta9iio 

de excedentes dos envios de petrol eo sovietico serviam para financiar o comercio 

como Ocidente, em divisas conversiveis (CEPAL, 1997:6). 

Na divisao do trabalho que se estabeleceu com o CAME e baseado no 

aproveitamento de vantagens comparativas estaticas, Cuba manteve urn padrao de 

especializayao na produ9iio de bens caracterizados como de baixa intensidade 

tecnol6gica. Este fato, unido a intensa transferencia tecnol6gica que se produz 

em Cuba, sobretudo a partir de 197i
8

, teve efeitos contradit6rios para o 

desenvolvimento tecno16gico do pais. Para aprofundar a analise, abordaremos o 

primeiro aspecto vinculado ao setor exportador cubano. 

Durante decadas, a base fundamental da economia cubana tern sido 

constituida pela produ9iio a9ucareira. Na decada de sessenta, a necessaria 

industrializa9iio do pais requeria do fomento a produ9iio de a9ucar, assim como de 

outros produtos agricolas como fontes de financiamento para o processo de 

industrializayiio. Sem possibilidades de outras opyoes, com relayiio ao 

desenvolvimento de produtos mais intensivos em tecnologias, os produtos primarios 

continuaram sendo concebidos como a fonte principal de acumula9iio da qual 

dispunha o pais para alcan9ar os objetivos de industrializayao. Em conseqiiencia, o 

setor primario manteve-se como elemento chave para potencializar o setor 

secundario. lsto e, o desenvolvimento da agricultura, serviria como fonte de recursos 

com os quais fomentar-se-ia o desenvolvimento industrial do pais. 

No inicio dos anos sessenta, eram muitos os problemas que Cuba teve que 

enfrentar nos prop6sitos de desenvolvimento. Saenz & Capote ( 1988), afirmam que 

as decisoes e medidas tomadas pelo govemo tiveram que considerar uma grande 

1- Set--:rundo CEP.\L, o cxemplo mais conhecido foi a Ycnda de a(..."llcar a ex-L'RSS a prccos elevados e as compms de 

petrO!eo sovi&nco com unportanrcs descontos. I::m troca dessa5 renda.<>, Cuba tomou-se urn clicnte carivo do CX\fr::, 

unporrando maquinana e tecnologm.s muitas vezes obsoletas ou mapropriadas. 

18 l. rna rela\JO detalhada dos a.~pectos mcluidos ness a tr-msfcrCnCJa e mostr-dda em Saenz & Capote (1988). 
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quantidades de fatores. Dentre eles, o alto grau de depend€mcia tecnologica dos 

E.UA em rela9iio as indU.strias mais importantes; o bloqueio economico dos E.U.A 

que cancelou o fomecimento de insurnos e equipamentos ao setor produtivo; a 

carencia de pessoal tecnico e a saida do pais da maior parte dos especialistas; o baixo 

nivel cultural dos trabalhadores; a escassa infra-estrutura produtiva e a falta de pianos 

formalizados de desenvolvimento economico e social (Saenz & Capote, 1988:95) 

Nestas circunstancias, urn aspecto importante da estrategia cubana de 

desenvolvimento, considerou o estabelecimento de vinculos entre agricultura e 

industria, onde a primeira teria urn papel central no desenvolvimento economico. 

A indU.stria e a constru9iio deveriam ser "puxadas" pelo processo de 

modemiza9iio agricola baseado na produ9ao de fertilizantes e produtos quimicos, a 

mecaniza9iio e a produ9iio de a9ucar de cana (Campbell,1995:40). 

No inicio do processo de industrializa9iio, tambem foram consideradas a 

substitui9iio de importa96es de determinadas manufaturas e materias primas, o 

aurnento e diversifica9iio das exporta96es e as possibilidades de especializa9iio e 

coopera9iio com os paises socialistas. Tentava-se assim, manter e aperfei9oar o 

funcionamento da industria para transitar, posteriormente, para urna etapa de 

amplia9iio quantitativa e qualitativa da base industrial do pais (Saenz & Capote, 

1988 36,97) 

Ainda que, ao Iongo da Revolus:ao tenha-se mantido a enfase na necessidade 

de promover urn desenvolvimento vinculado entre a agricultura e a industria, as 

propors:oes nos investimentos nesses setores variaram nas diferentes decadas. 

No inicio dos anos sessenta, a industria recebeu por volta de 30% do total de 

investimentos (Figueras, 1991:12). Uma cifra similar foi destinada a agricultura, 

apesar de em meados dessa mesma decada, os investimentos no setor agricola 

tenham atin1.,>ido 40% (Mesa-Lago, 1981 :45). 
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Sobre os investimentos cubanos na agricultura e na industria nas decadas de 

setenta e oitenta, Campbell (1995) afirma que, em 1974, o investimento na 

agricultura teria diminuido de 27% para 17%, chegando a atingir, a partir de 1979 e 

durante a decada de oitenta, mais de 20% do total. No que diz respeito a indl!stria, os 

investimentos aumentaram em mais de 30% em 1976, mantendo-se perto dessa cifra 

ate 1985, ano em que atingiu 39%. Em 1987, voltou a cair para 32%
19 

(Campbell, 

1995:40). 

Voltando ao periodo da decada dos anos sessenta, dada as condi9iies externas 

e internas vigentes na epoca e tentando ajustar a economia ils novas realidades, Cuba 

iniciou negociayiies comercias com a URSS e com outros paises socialistas para 

apoiar o desenvolvimento do pais. 

No ambito das relayiies de troca comercial estabelecidas com a URSS, e 

potencializadas em 1972 com o ingresso de Cuba ao CAME, reforyou-se a 

especializayao primilrio - exportadora da economia cubana. Nestes paises, por 

exemplo, a produviio de a9ucar de beterraba significava, em terrnos economicos, 

urn alto custo; nao chegando a satisfazer as necessidades de consumo no tocante a 

quantidade e qualidade. 

No entanto, Cuba contava com amplas vantagens para a produviio de 

avucar de cana e sua exporta.yiio beneficiava a am bas partes. A especializa<;iio que 

o pais havia adquirido nestas produ.yoes, o imenso mercado que conformavam 

esses paises e para os quais se dirigia urn importante segmento da produ.yiio de 

a.yucar, e os pre.yos outorgados a esse produto, distintos aos estabelecidos no 

mercado mundial, e livres das flutua<;oes do mercado internacional, constituiam 

amplas vantagens para a na.yiio. Mas, apesar de a especializa.yiio de Cuba 

significar, em termos circunstanciais, uma vantagem, tambem representava urn 

problema do ponto de vista tecnologico. 

lO 0 autor afirma gue o crescunento do:; mvcsumentos na ind\tstna niio deve scr entcnd1d0 como reflexo do abandono 

da agriculrura,. dado que dumnre todos esses anos houve urn crescimento constantc do tm·cstunento absoluro nessc 

seror 
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Os produtos primarios que eqiiivaliam, em 1989, a 80% das exporta'(OeS 

cubanas, eram classificados como pouco intensivos em tecnologia. Alem do mais, 

seu processo de produyiio era intrinsecamente estacionitrio em termos 

tecnologicos, jit que, na medida em que niio demandava dinamismo tecnologico, 

essa situayiio niio fomentava a inovayiio e, ao Iongo do tempo, niio contribuia a 

que o potencial de P&D do pais pudesse ter maior participal(iio na produyiio para 

a exportayiio. 

A estrutura das exportay(jes cubanas no periodo de 1988 a 1991, refletida 

no Quadro 3.2., mostra as carateristicas de especializayiio na produyiio de bens de 

pouca intensidade tecnologica. 

QUADRO 3.2. CUBA: COMPOSI(:AO MERCANTIL DAS 

EXPORTA(:OES ENTRE 1988-1991 EM(%) 

1988 1989 1990 1991 

A~Ucar e seus 74,6 73,2 71,7 69,5 

derivados 

Minerais concentrados 8,2 9,2 8,0 5,5 

Charutos e 1,8 1,6 1,6 3,9 

rnanufaturas 

Produtos da pesca 2,7 2,4 00 
~.~ 3,0 

Produtos 4,5 3,9 3,8 2,8 

agropecuarios 

Outros produtos 8,2 9,7 12,6 153 

Fonte: Modificado de Marquetti, (1995). 

Como mostra-se no Quadro 3.2., a estrutura que apresentavam as 

exportai(OeS de Cuba em 1989, depois de quase duas decadas em que esteve 

inserida dentro do CAME, e urn ano antes da derrubada do bloco socialista, 

indicava urn padriio de especializayiio intemacional concentrado em produtos 

primarios de escassa intensidade tecnologica. 

No ambito do CAME, o processo de acumulayiio tecnologica das 

entidades produtivas cubanas envolvidas com a produyiio para o mercado extemo, 
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ficou em grande medida condicionado it dinamica das rela90es de troca de 

produtos. Finalizando a decada de oitenta, Cuba importava dos paises socialistas o 

75% dos componentes requeridos para os investimentos, o 80% das maquinarias e 

equiparnentos, o 98% dos combustiveis e lubrificantes e o 63% da materia prima 

(BNC, 1995; Fernandez, 1995). A Iongo prazo, isso viria a ter impactos 

economicos negativos. 

Em paralelo a configura9iio do setor exportador que manteve urn perfil 

tecnologico estaciomirio, a produyao para o mercado interno poderia ter funcionado 

com uma logica distinta, capaz de conferir algum dinamismo a rela9iio pesquisa

produyiio; nao obstante, isso nao ocorreu. 

A participa9iio de Cuba no CAME possibilitou que grande parte das 

necessidades de materias-primas, msumos energeticos e equipamentos 

demandados pelo setor produtivo cubano, fossem obtidos pelas organiza90es 

produtivas cubanas em condiy()es diferentes its do mercado mundial. A forma 

especial em que recebiam os recursos externos e a ausencia da desagregayao do 

"pacote" tecnologico sobre as tecnologias transferidas, unidas a falta de uma 

politica tecnologica explicita, produziram urn desequilibrio importante entre o 

fornecimento extemo de tecnologias e sua gerayao local. 

Diante da carencia de uma politica que orientasse a atividade tecnologica 

interna, a politica tecnologica implicita se caraterizou pela importayiio de plantas 

completas, com baixo nivel de avaliayao social da tecnologia e ausencia do 

enfoque de desagregayao dos "pacotes tecnologicos", apesar das oportunidades 

oferecidas pelos instrumentos juridicos que regulavam o processo de investimento 

(Capote, 1995:9). 

As condi90es favon!veis em que se produzia a adquisi9iio de tecnologias, 

propiciadas pel as rela90es com o bloco de paises socialistas, unidas it ausencia de 

uma politica tecnologica, tiveram implicayOeS negativas nas possibilidades de 

maiores demandas de tecnologias endogenas. 0 fato de as orgamza9oes 

produtivas cubanas conceberem o investimento como VIa para aumentar a 
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produ<;iio e cumprir seus pianos e que nao houvesse uma coloca<;iio explicita no 

sentido de desenvolver urn determinado setor sobre a base de tecnologia nacional, 

produzia urn efeito desestimulante na demanda por tecnologias locais, 

distanciando, ainda mais, qualquer possibilidade potencial de desenvolve..Jas nas 

entidades produtivas. 

E necessario apontar que a situa9iio descrita anteriormente, se dava num 

contexto de planificayiio, onde as press5es exercidas pelos pianos de produyiio 

colocavam em desvantagem, nao poucas vezes, o desenvolvimento de tecnologias 

nacionais a partir de uma atividade tecnol6gica end6gena, diante da entrada de 

tecnologia do exterior. Concentradas no cumprimento de seus compromissos 

produtivos, as organiza<;5es produtivas, sobretudo, as de maior importancia 

quanto a cotas de produ<;iio, preferiam nao assumir o risco de tentar incorporar 

tecnologias desenvolvidas localmente
20 

Por ultimo, o enfoque ofertista linear mantido como eixo da PCT tambem 

contribuiu a que grande parte das organiza<;5es produtivas mantivessem uma 

"atitude" negativa diante da inova<;iio. Desta 6tica, as atividades de pesquisa do 

setor academico constituiam o centro das a90es da politica, descuidando-se assim, 

o papel importante das organiza<;iies produtivas e da P&D industrial no processo 

de inova<;iio. 

Mesmo o setor de P&D tendo conseguido gerar resultados, a sua utiliza<;iio 

pelas organiza<;oes produtivas foi baixa, ao ficarem desvinculados das demandas 

dos usuarios potenciais. Devido a esses desencontros, manteve-se a escassa 

comunica<;iio entre o setor de P&D eo setor produtivo, com efeitos negativos para 

ambos. 

A articula<;iio do setor de produ<;iio com o mercado interno e externo ficou 

condicionado pelas imperfei<;5es da PCT e as possibilidades de especializa<;iio e 

coopera<;iio nos marcos do CAME. A tecnologia utilizada era em sua maioria 

2D Esta afirmac,:3.o se sustenta em constatacOes empicicas obtida." a partir de virios estudos de casas em que participc1, 

relacionados com a rransferCncia vertical de recnologias. q: em parocular (LeOn, et.al, {1989). 
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importada e, dadas as condi9oes que existiam na URSS caracterizadas pela nao 

renova9ao do paradigma, de baixa produtividade. 

A Figura 3.2. mostra as carateristicas da industria cubana e sua 

participa9ao na produ9ao e exporta9ao. 
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FIGURA 3.2. P ARTICIPA(:AO DA INDUSTRIA CUBAN A NA PRODU(:AO E 

EXPORTA(:AO 1998 

A Figura 3.2., apresenta uma taxonomia da industria cubana e de seu setor 

exportador quanto a participa9ao dos segmentos produtivos considerados segundo 

sua densidade (ou intensidade) tecnol6gica2 1 Evidencia-se o grande peso dos 

grupos industriais de baixa intensidade tecnol6gica na produ9ao para a exporta9ao 

e a nao sensivelmente distinta estrutura da produs;ao. 

A partir da Figura, e possivel inferir que, no aspecto tecnol6gico, as 

carateristicas dos produtos fomecidos por Cuba aos paises socialistas e 

21 ()., dados colocados no gci.fico foram obtidos sobre a base da npologla de Kelly que entende a intensidade te\::nolOgica 

como a rela!Yiio entre as despesas totais (correntes mais despesa..s de irrvcstimento) dcsr.ina.das a P&D e o nlor da 

produdio de uma ati-vidadc econ6mica. Os crit:icos dcsta tipolot-,ria apont.am dentre outras hmita.<;Oes, que urn ramo 

mdustrial pode classificar como de bat.xa densidade tecnol6~ca em forma direta., e entrctanto, :;er usuirio de forma 

mciu:eta de tecnologus gern.das em outros ramos pela via dos tnSumos. Os partidfinos justificam o uso dessa 

classiiicado baseados na evidencia empirica, em muitas indtistnas. entre a intensidade das dcspesa._<; de P&D e a 

complexidade K'Cnok)gica. :\o trabalho de rcfe!Xncia fm aplicada essa npologla as ati\'idades ccon6nuca._<; do pai.~ 
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especialmente a URSS tinham como base de elaborayao uma estrutura pouco 

diniimica em termos tecnologicos. Apesar de como assinalam Saenz & Capote 

(1988:104), no interior destes vincu!os se adotarem soluyOeS de compromisso, o 

pais parece ter descuidado a atenyao sobre o estabelecimento de propor90es mais 

adequadas entre tecnologias de alta, meia e baixa intensidade tecnol6gica. 

0 proximo item estara dedicado a avalia9ilo da PCT cubana, a partir da 

perspectiva do autor, com o que se procura determinar em que medida as a90es 

empreendidas na area de PCT tern contribuido ao alcance dos objetivos propostos 

durante sua evoluyao. No item, abordam-se tambem resultados positivos 

importantes como os verificados na area da biotecnologia. 
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3.5. A avalia~ao da PCT cubana 

Em Cuba, a partir dos anos noventa, aparecem com maior freqiiencia 

distintas valorizayOeS quanto it incorporayiio e difusiio de progresso tecnico na 

atividade produtiva. Em especial, alude-se it niio correspondencia entre os 

esfon;;os dedicados ao desenvolvimento da P&D e seu impacto no setor produtivo, 

questiio que ja tinha sido assinalada no III Congresso do PCC (1985-1986). Tal 

colocayiio parece justificada se consideramos alguns dados que, de certa forma, 

descreveram o panorama produtivo entre finais da decada de oitenta e meados dos 

noventa. 

Entre 1990 e 1995, a industria cubana encontrava-se em uma situayiio 

bastante complexa. A infra-estrutura produtiva mostrava urn tecido industrial 

semiparalisado; 15 bilh5es de pesos em meios basicos aproveitados em 30%; 

grande parte do equipamento estava envelhecido, constatando-se urn processo de 

descapitalizayiio (Faloh, 1996:10). No que diz respeito a insumos produtivos, em 

fins da decada de oitenta, Cuba recebia dos paises socialistas 80% das materias 

primas, 98% do combustive!, 80% das maquinarias e equipamentos e mais de 

70% das manufaturas (Carriazo, 1994:3013). Como desaparecimento do bloco 

socialista, estas quantidades se reduziram de modo consideravel, comprometendo 

o desenvolvimento economico. Nesse mesmo periodo, o pais mantinha uma 

estrutura de exporta9iio concentrada em produtos primarios de pouco valor 

agregado e de dificil penetra9iio no mercado intemacional. 

Sem pretender identificar todas as causas que poderiam ter influido nessa 

situa9iio, abordaremos na avalia9iio da PCT cubana algumas das razoes, de carater 

objetivo, que tern restringido o papel da C&T como elemento dinamizador do 

setor produtivo, em particular e da economia em geral. 
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Em Cuba, o progresso tecnico tern sido considerado como fator 

fundamental para o desenvolvimento da base tecnico-material, tanto porque a 

velocidade de desenvolvimento economico em uma sociedade socialista depende 

da magnitude e forma em que se gere o excedente economico, quanto porque a 

capacidade de gerar tal excedente economico nessa sociedade tern sido estimada 

como proporcional ao nivel cientifico e tecnol6gico alcanc;:ado. A partir destas 

duas apreciac;:3es, decorre uma relac;:ao entre a prosperidade economica e o 

desenvolvimento da C&T, que podemos considerar de dependencia. 

Visando contribuir ao melhor entendimento das quest3es a serem abordadas 

sobre a PCT cubana, faz-se necessario descrever, de modo aproximado, as func;:3es de 

alguns elos e instituic;:3es no financiamento e controle da atividade de C&T. 

I. Partido Comunista de Cuba (PCC). - Instancia maxima de decisao politica 

do pais que organiza e orienta os esforc;:os comuns no desenvolvimento do 

projeto economico e social. 

2. Conselho de Ministros. - 6rgao maximo executive e administrative que 

constitui o governo da Republica de Cuba. Esta integrado pelo Chefe do 

Estado e do Govemo, o primeiro vice-presidente, os vice-presidentes, o 

presidente da Junta Central de Planificac;:ao
22

, os presidentes dos 

organismos globais, o presidente do BancD Nacional de Cuba, o secretario 

do Conselho e pelos diferentes ministros dos organismos ramais. 

3. Organismo globais. - Organismos encarregados da direyao funcional e 

reitora das quest3es que afetam a todas as atividades e a todos os 

organismos e instituic;:3es do Estado. Dentre os organismos cujas func;:3es 

estiio vinculadas as atividades de planejamento, financiamento, avaliac;:ao 

e controle da C&T estiio os seguintes: 

~~ Ho\e, Alim'sterio de Ev11omia_y Pimti.fo:ad.du. 
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• Junta Central de Planificaci6n. Dirige, executa e controla a aplicavao da 

politica em materia de planificavao. Dentre suas principals atribui9iies 

estao elaborar o projeto de diretivas fundarnentais para o desenvolvimento 

da economia e preparar o anteprojeto do plano de desenvolvimento 

economico. 

• Comite Estatal de Finanzal
3 

Dirige, controla e executa a aplicavao da 

politica financeira do Estado e do Govemo. E responsavel pela elaboravao 

do anteprojeto do or9amento do Estado que inclui o financiamento da 

C&T. 

• Comite Estatal de Colaboraci6n Econ6mica
24

. Dirige e controla as 

atividades de colaboravao economica e cientifiw-tecno16gicas em 

coordenavao como 6rgao nacional de C&T. Tambem dirige e wntrola as 

negocia9iies relacionadas com o processo de investimento de plantas 

completas com outros paises. 

• Academia de Ciencias de Cuba
25 

Dirige, coordena e controla a aplicavao 

da politica em materia de C&T. Para o melhor cumprimento das suas 

fun9iies, sua estrutura apresenta direv6es funcionais e ramais. As direv6es 

funcionais, mantem estritas relav6es com os orgamsmos globais. As 

direv6es ramais, estabelecem relas:iies com os organ1smos rama1s 

procurando o tratamento integral da atividade de C&T em cada ramo da 

econom1a. 

• Ministerio de Educaci6n Superior. Dirige, executa e controla a aplicavao 

da politica para o ensino superior. 

23 Ho1e. M.imJten'o de FiJJtm:;:.aJJ Predu_,_ 

24 Ho;e_ AlitiislenO polo lmer:ririn E\:JTOJ!)era_y· la Cniaborauim Emnimriia.. 

2S Ho!C. Mimiten4 de Cim<ia. 7 'e.7r.olt)/'fa \ Mr:dio .~mbimte 

83 



• Ministerio de Educaci6n. Dirige, executa e controla a aplica~ao da politica 

educacional, excluindo o ensino superior (Saenz & Capote, 1988:179, 180; 

CECT, 1978:22-23). 

4. Organismos ramais.- Diferentes ministerios encarregados da dir~ao e 

administra~ao de urn ou varios ramos da economia. 

Na analise da PCT cubana e necessario, em primeiro Iugar, estabelecer a 

logica adotada no processo de orienta~ao do fomento e incorpora~ao da C&T ao 

desenvolvimento economico e social. Neste processo, a PCT, tern sido 

influenciada pela a9ao de duas variaveis fundamentais. A variavel - oferta -

representada pelos recursos humanos, as entidades de P&D e as tecnologias 

transferidas do exterior e geradas localmente, e a variavel - demanda -, 

representada pelos objetivos de desenvolvimento economico e social colocados pela 

estrategia de desenvolvimento economico e social
2

" (EDES). A partir de 1959, e 

seguindo essa racionalidade, 0 governo iniciou urna serie de avoes orientadas a 

promover a P&D, criar a infra-estrutura de C&T, fomentar a oferta de conhecimentos 

de C& T e transferir tecnologias. 

Entre 1959 e 1974, estas a90es deram origem a urn processo denominado 

promoci6n dirigida de fa ciencia. Com isto, procurava-se proporcionar os meios 

necessarios para ajudar ao cumprimento dos objetivos derivados da EDES, que foram 

refletidos em metas economicas e planos de desenvolvimento. A partir deste periodo, 

a C&T com~ou uma fase extensiva de desenvolvimento caracterizada pelo 

estabelecimento de uma ampla rede de institui~5es de investiga~ao, o fomento do 

conhecimento cientifico nos setores da economia, a forma91io de recursos humanos e 

o fomecimento de tecnologias para o setor produtivo. 

A Figura 3.3. apresentada abaixo simula, de modo simplificado, o 

procedimento seguido para a integra~ao da C&T ao desenvolvimento economico e 

social. 

'"6 Set,'Ulldo argumentam Sienz & Capote, a partir de 1959, a estratCJ.._'>U de Cuba pode ter s1do em urn momcnto dado, 

matS ou menos formahzada, ma..s sempre houve uma esrrategia (Slien?. & Capote, 1988:78 
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FIGURA 3.3. PROCESSO SIMPLIFICADO PARA A INTEGRA<;:AO DA C&T 
AO DESENVOL VIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 

A racionalidade adotada para canalizar a atividade de C&T, a partir da EDES, 

se comportava como se explica a seguir: 
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Os objetivos estabelecidos pela EDES derivariam em duas dir~s 

principais. A primeira, orientada para o setor de P&D, curnpria urn duplo prop6sito. 

Por urn !ado, os objetivos de importancia social e economica serviam de guia para o 

desenvolvimento do potencial de P&D e da sua infra-estrutura, abrangendo tanto 

areas onde existia urna certa capacidade de P&D, quanto outras onde era necess:irio 

estimular esse desenvolvimento. Por outro !ado, sinalizava as tarefas que deveriam 

ser curnpridas atraves da P&D. 

A segunda direyao estabelecia os objetivos vinculados a produ~ao a serem 

alcan~ados pelas entidades produtivas e de servi~os. Em urna primeira fase do 

desenvolvimento da C&T, na medida em que nao se dispunha de urn potencial capaz 

de dar resposta as necessidades tecnologicas das entidades produtivas, seus 

requerimentos seriam cobertos atraves da transferencia de tecnologia do exterior. Em 

paralelo, conformar-se-ia urn potencial de P&D com capacidade de satisfazer, nurna 

segunda fase, urna parte das demandas por tecnologias que, diante do 

estabelecimento de novas metas de desenvolvimento, deveria gerar o setor produtivo. 

A partir da logica adotada, a orienta9ao do desenvolvimento dos recursos 

hurnanos e da pesquisa deu-se tendo como referencia as necessidades que 

colocava aEDES. Isto e, o nivel necessario na forma~ao de recursos humanos e 

das pesquisas a serem desenvolvidas, assim como as carateristicas de ambos 

elementos, ou seja, pessoal e pesquisa, estiveram determinados pelos pianos de 

desenvolvimento social e economico. Isto caraterizava urn dos tra~os da PCT 

cubana. 

Como a mane1ra de conceber o processo de inova9ao visualizava a 

produ~ao de conhecimentos com independencia re!ativa da produ~ao fisica, nao 

se considerou as entidades produtivas como geradoras de conhecimentos 

tecno!ogicos. Consequentemente, o setor produtivo ficou excluido do processo de 

estrutura~ao dos objetivos de P&D. Desta forma, a gera~ao de resultados e 

conhecimentos tecno!ogicos ficou, praticamente, circunscrita e condicionada aos 

criterios, its possibilidades e as capacidades do setor de P&D. Aparece, assim, 
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uma limitayao do modelo de PCT adotado em Cuba, associado it racionalidade 

estabelecida para satisfazer os requerimentos tecnologicos do setor produtivo, 

atraves da absor9ao de tecnologias desenvolvidas localmente. 

Uma vez determinada a logica adotada no processo de orienta9iio do 

desenvolvimento cientifico e tecnologico, interessa, para continuar a amilise da 

PCT cubana, estabelecer uma correlayao entre o modelo de PCT implementado e 

o cumprimento destes objetivos incorporados na politica de C&T. Procura-se, 

com isto, identificar relayiies de causalidade que permitam explicar em que 

medida o modelo adotado contribuia a dar resposta aos objetivos estabelecidos 

pela propria PCT. 

Ao examinar a evo!uyao da PCT em Cuba se adverte que, de 1959 ate 

1974, os objetivos associados a esta politica se manifestaram de forma implicita. 

A partir de 1975, com a aprova9ao da Tese sobre po!itica cientifica nacional, no 

Primeiro Congresso do Partido, se iniciaram as declarayiies explicitas da PCT. 

Entre 1975 e 1986, os prop6sitos de maior destaque nesta politica, orientados a 

aperfeiyoar o funcionamento do Sistema de C&T, puderam ser agrupados em 

quatro objetivos. Eles sao: 

• Continuar com o desenvolvimento planificado do potencial de P&D, de 

acordo com as necessidades de progresso economico do pais. 

• Fomentar a gera9ao nacional de tecnologias, sobretudo, nas areas de 

agricultura e saude. 

• Promover os nexos entre os institutos de P&D, universidades e o setor 

produtivo, assim como a introduyao dos resultados provenientes da 

P&D. 

• Aperfei9oar a organiza9ao do Sistema de Ciencia e Tecnologia. 

Em meados dos anos setenta, o processo de desenvolvimento extensivo da 

ciencia cubana continuava em expansao. A atividade de C&T tinha se 

desenvolvido a urn custo anual de aproximadamente 80 milhoes de pesos, com a 
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participaviio de 23 mil trabalhadores, dos quais 5300 eram graduados 

universitarios (Castro, 1990: 152). Estes indicadores continuaram em ascensiio na 

decada posterior. 

No que diz respeito ao desenvolvimento dos recursos humanos para a 

P&D e a conformaviio da infra-estrutura de C&T, a politica de C&T obteve 

resultados importantes. Alguns indicadores que se apresentam a seguir, sintetizam 

os esforvos realizados pelo govemo nesse sentido durante mais de tres decadas. 

Por exemplo, entre 1989 e 1994, os gastos de P&D com respeito ao PIE, 

cresceram de 0,8 a 1.43% respectivamente. Entre 1985 e 1996, o nfunero de 

centros de pesquisas passou de 153 a 210. No ano de 1995, a quanti dade de 

doutores alcanvava a cifra de 4784 (Sime6n, 1996:5; CITMA, 1995b:2). 

Niio obstante, os resultados alcanvados niio estiveram livres de 

contradiv5es. 0 crescimento alcanvado no numero de instituiv5es tecnico

cientificas parece ter sido inadequado, em relaviio a escala economica do pais. 

Segundo dados divulgados em 1995, pelo orgiio nacional de C&T, entre 1959 e 

1980, o crescimento medio anual das entidades foi de 4,2; entre 1981 e 1986, de 

9,6 e entre 1990 e 1994, atingiu a cifra 13,5 entidades por ano (CITMA, 1995:44) 

Na medida em que se produzia este crescimento, foi se descuidando do 

estabelecimento de urn adequado balanvo entre os centros de P&D e as entidades 

de servivos cientifico-tecnicos. A carencia destes servivos, teria urn efeito 

negativo na atividade de C&T, sobretudo, nas possibilidades de aquisiviio de 

tecnologias endogenas pelo setor produtivo. Se, em 1959, de 21 entidades tecnico

cientificas, o 40% dedicavam-se a prestaviio de servivos, em 1994, de 210, so 3% 

dedicava-se a prestar esses servivos, concentrando-se 94% em instituiv5es e areas 

de P&D. Estas ultimas, niio sempre localizadas na esfera produtiva (!btd., p.46). 

Outra das limitavoes que se evidenciaram na implementaviio da PCT, foi a 

tendencia a concentraviio das instituivoes de P&D e de seu potencial. Esta 

caracteristica, niio so se manifestou no aspecto territorial, como tambem em 
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ramos da ciencia e setorcs economicos. 0 Quadro 3.3. e as Figuras 3.4. e 3.5., 

mostram estas peculiaridades. 

QUADRO 3.3. DISTRIBUI(:AO DA REDE DE ENTIDADES 

TECNICO-CIENTiFICAS EM 1994 

Entidades tecnico-cientificas Numero de entidades Porcentagem 

Subordinadas a ministCrios 76 36,2 

responsabilizados com a esfera 

produtiva: 

Delas, concentradas em trCs 51* 67.1 

ministerios 

Subordinadas a ministCrios 134 63,8 

responsabilizados com a esfera niio 

produtiva: 

Delas, concentradas em trSs 1-01** 75_4 

minist6rios 

Total de entidades 210 100 
.. , .. * Ent1dades concentradas em: l\1lmsteno de Industna S1dero-Mecamca; Mimsteno da 

Agricultura e Ministerio da Industria Basica. 

** Entidades concentradas em: Ministerio de Ciencia, Tecnoiogia e Meio Ambiente: MinistCrio de 

Educm;:ao Superior eo Ministerio de SaUde PUblica. 

Fonte: Banco de datos del CITMA, cit ado em CITMA ( 1995) 

Do Quadro 3.3., derivam-se as disparidades alcan~adas na estrutura~iio da 

rede de entidades tecnico-cientificas. Repare-se na alta concentra~iio de entidades 

na esfera niio produtiva, e no agrupamento de entidades em torno de seis 

ministerios, cujo total representava 72,3% do total das entidades. A distribui~iio 

destas entidades ilustra tambem o apoio em P&D a determinados setores da 

economia. 
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FIGURA 3.4. DISTRIBUI(:AO PORCENTUAL DE ENTIDADES POR RAMOS 

DAS CIENCIAS 1994 

A Figura 3.4. ilustra como, em 1994, mais da metade das entidades 

tecnico-cientificas (76%) concentravam-se em tres ramos das ciencias. Aprecia-se 

tambem, o baixo numero de entidades agrupadas no ramo economico, asstm 

como seu desbalam;o com respeito aos restantes ramos da ciencia. 

Outras provincias 
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Fonte: Modificado de ClTMA (!995) 

FIGURA 3.5. DISTRIBUI(:AO DE ENTIDADES CIENTIFICO-Tii:CNICAS 

POR PROviNCIAS 1994 

A Figura 3. 5. mostra uma concentra9ao de entidades nas provinctas 

havaneiras, chegando a alcan9ar perto de 80% do totaL 0 impacto negativo destes 

desequilibrios tern tido uma certa compensal(ao com a diversifica9ao da rede de 

centros de educa9ao superior distribuidos no pais. Nao obstante, o balan9o 
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adequado destas entidades e insuficiente devido ao setor empresarial do pais se 

encontrar mais diversificado. 

Em 1995, as dificuldades da PCT em conseguir uma distribui~ao mais 

equitativa da rede de entidades tecnico-cientificas foram explicitadas em urn 

documento emitido pelo 6rgao nacional de C&T, onde se observou o seguinte: 

a atual rede de entidades apresenta quatro despropor~YJes 

significativas: 

t eminentemente uma rede dedicada a P&D, com insuficiente 

orientaqiio para a inovaqiio tecnol6gica. 

Possui uma elevada concentraqiio terntorial na capital do pais. 

Apresenta desigualdades entre setores c ramos da economia que 

dei.xam sem cobnr adequadamente as necessidades cientificas e 

tecnol6gicas de alguns destes. 

Apresenta desigualdades entre ramos da ciencia que podem afetar o 

desenvolvimento das ciencias e.xatas e naturais e das ciicncias 

economicas" (CITMA, 1995:48). 

Torna-se evidente que o crescimento significativo da quantidade de 

entidades tecnico-cientificas decorreu a partir da prioridade concedida ao 

desenvolvimento do potencial de P&D expressa nos objetivos da PCT. Apesar das 

criticas feitas em 1985 durante o Terceiro Congresso do Partido
27

, sobre a 

distribui~o inadequada de recursos por ramos da economia e da ciencia, nii.o se 

conseguiu conter a tendencia de agrupar o potencial na area de P&D. lsto ocorreu, 

em detrimento do fomento a esta atividade na produ9il.o. A situayil.o mostrada 

revela tambem que o desenvolvimento da ciencia se manteve, durante todos estes 

anos, numa fase de crescimento extensivo. 

Como foi apontado em parat,'fafos anteriores, outro objetivo da PCT esteve 

vinculado ao fomento da gerayii.o nacional de tecnologias end6genas. Porem, 

apesar da rela9ii.o que deveria formar-se entre este objetivo e a transferencia de 

~~ ({Capitulo :2 
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tecnologias do exterior, o 6rgiio nacional de C&T nao estabeleceu uma politica 

explicita sobre essa transferencia_ 

Desde a decada dos sessenta, e estimulada pela intensifica91io dos pianos 

de desenvolvimento economico e social, a transferencia de tecnologias adquiriu 

niveis crescentes. Facilitada, particularmente, atraves dos convenios de 

colabora91io assinados em 1974 e 1984 com os paises socialistas (Saenz & 

Capote, 1988: 132). 

Diante da ausencta de uma politica explicita sobre a transferencia 

tecnologica, as carateristicas das tecnologias transferidas foram definidas, 

principalmente, por decisiies de comercio exterior e de investimentos. As a96es 

dos ministerios se encaminharam para metas de tipo economico e de comercio 

exterior, nao estimulando o desenvolvimento tecnologico locaL Isto, sem duvidas, 

limitou as possibilidades de potencializar o desenvolvimento tecnologico 

endogeno. 

Se ate meados dos anos setenta, existiam poucas possibilidades para que o 

setor de P&D oferecesse resultados tecnologicos, ja que se encontrava em 

processo de forma91io posteriormente a 1975, o potencial de P&D criado dispunha 

de condi96es para responder, de maneira gradual, aos requerimentos tecnologicos 

do setor produtivo_ Isentos de uma politica tecnologica reguladora da 

transferencia tecnologica, e orientadora dos desenvolvimentos tecnologicos 

locais, a tendencia dos organismos e entidades produtivas foi a de incrementar as 

importa96es de tecnologias. 

Como destacam Saenz & Capote (1988), com uma transferencia de 

tecnologia em muitos casos ja realizada, o potencial de P&D ficava praticamente 

excluido do processo de negocia91io e avalia91io previo it sua obten9iio (Ibid, p. 

108)_ Isto tornava praticamente inviavel a possibilidade de tomar decisiies 

adequadas quanto a tipos de tecnologias a transferir, balan90 entre gera<;iio 

nacional e fluxos externos de tecnologias, desagrega9iio do "pacote tecnologico" e 

a adequa<;iio dos insumos tecnologicos its possibilidades e condi9oes nacionais. 
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Unido a estas limita~Oes, niio poucas entidades produtivas rejeitavam as 

possibilidades de adquirir tecnologias a partir de desenvolvimentos endogenos. 

Comprometidas com os pianos de produ9iio, recorriam ao argumento, em alguns 

casos justificados e em outros niio, de que deficiencias tecnologicas nos 

equipamentos e a carencia de servi~os p6s-venda amea9avam "romper" com o 

cumprimento de seus pianos, no caso de essas tecnologias serem adquiridas. Na 

realidade o que ocorria era que, de modo geral, nem os organismos vinculados a 

produ9iio, nem as entidades produtivas, viam a C&T como solu~iio de seus 

problemas. Assim, e em adiyiio a falta de estimulo do mercado intemo de 

tecnologias, as possibilidades de maior utilizayiio de resultados tecnologicos 

locais reduziam-se de modo consideravel. 

Perante estas dificuldades, o Sistema de Ciencia e T ecnologia que 

pressuponba a integrayiio funcional de seus diversos atores atuando em conjunto 

se fazia vulnenivel e perdia sua coerencia frente ao comportamento dos 

organismos e das entidades produtivas. 

Dos aspectos ligados ao processo de gerayiio e transferencia de tecnologias 

tratados ate aqui, e possivel indicar varias limita9oes que, de alguma forma, tern 

caraterizado o processo de inovayiio em Cuba: 

Primeiro: aprecia-se urn processo de tipo top down na estrategia de 

conforma9iio da base cientifico·tecnologica, tendo como 

centro as necessidades colocadas pela EDES, e niio as 

demandas da produyiio. 

Segundo: o entendimento que se tinha do processo de inovayiio, centrava a 

aten9iio no fomecimento de conhecimento cientifico e 

tecnologico que se originava na estrutura de pesquisa, cujos 

resultados em forma de tecnologias, seriam incorporados e 

assimilados pelo setor produtivo. 
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Terceiro: a falta de uma polltica tecnologica que, dentre outras fun90es, 

regulasse a transferencia de tecnologias, repercutiu de forma 

negativa no funcionamento do Sistema de C&T e nas 

possibilidades de obter uma maior autonomia tecnologica. 

Como aspecto final da avalia91io da PCT cubana, abordaremos a seguir os 

objetivos de aperfei9oar a organiza9iio do Sistema de Ciencia e Tecnologia, e 

estimular o estabelecimento de nexos entre os setores de P&D e produ91io. 

A partir de 1975, quando entendeu-se que o potencial tinha adquirido uma 

determinada maturidade comC9ou-se a implementar uma serie de mecanismos 

orientados a estabelecer o vinculo entre P&D e produviio. 0 modelo de PCT 

caracterizado pela concentraviio do conhecimento de P&D nos centros de 

investigayiio tratava, numa segunda fase, de "distribuir" para o setor produtivo os 

resultados que iam sendo gerados. Aparecem assim, as primeiras tentativas de 

vincular os resultados de P&D a necessidades do setor produtivo e estreitar as 

relavoes organizativas entre ambos os setores. 

Niio obstante os esforvos que se faziam para conseguir o vinculo entre a 

P&D e a produviio, os resultados obtidos cram insuficientes dadas as necessidades 

economicas do pais. Em 1983, urn discurso pronunciado por Fidel Castro, 

sintetizava a problematica da C&T ate essa data. A respeito, foi colocado o 

seguinte: 

"No trabalho cientifico-tecnico, niio tern havido o vinculo necessaria 

para que os temas de investigar;iio tragam solur;iies concretas aos 

problemas princtpais de nossa economia, nem a organi::GI;iio 

necessaria para evitar a duplica9iio de esfor(:Os: manteve-se a 

dispersiio de investiga9iJes, o que tern dado como resu/tado que os 

modesto.\· avan90s alcan9ados niio tenham correspandido aos 

recursos oferecidos. Tem-se evidenetado que a mtrodu9iio de 

resultados ctentfjico-ticnicos ainda niio conta com a prioridade 

adequada" (Castro, 1990: 152). 
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A interpretayiio desta argumentayao leva a concordar em que muitos 

resultados nao introduzidos no setor produtivo tern sido, fundamentalmente, causa 

de deficiencias na organizayiio da C&T. A nosso modo de ver, as manifestayOeS 

dos problemas mostrados tern tido sua essencia no modelo de PCT adotado. 

A interpretayao linear do processo de inovayao embutida na PCT cubana 

reproduziu, na ordem institucional, as formas organizativas inerentes a essa 

interpretayao. A visao do processo de inovayao que colocava o modelo, 

caraterizada pela linearidade no triinsito das etapas entre a investigayao e a 

produyao, a concepyao dos centros de P&D como "locus" da inovayao e a 

montagem da estrutura organizativa que tributava a 16gica do modelo linear, nao 

permitiam uma resposta eficiente aos problemas delineados na citayao anterior. A 

complexidade das relayOeS estruturais e de subordinayao na organizayiio do 

sistema se potencializava perante a planifica9iio com alto grau de centralizaylio. 

Os Programas Cientifico-Tecnicos, implementados a partir de 1986, surgiram 

como instrumentos de planejamento de C&T e definiam as principais ayOes que o 

setor de P&D deveria acometer, em conjunto com as entidades produtivas e de 

serviyos, para apoiar objetivos nacionais de maior prioridade. 

Nos pnme1ros anos de sua instaurayiio apresentaram-se uma sene de 

dificuldades. Num informe apresentado em 1989 a ACC, pelo Centro de Estudws de 

Historia e Organi::.ar;:iio da Ciencia, sobre a avaliayiio dos programas correspondentes 

ao quinquenio 1986-1990, mostravam-se, dentre outras, as seguintes limitay5es 

(Saenz, et. al., 1990:138,151). 

• Nao disponibilidade de politica tecnol6gica explicita sobre a importayao ou 

gerayao nacional de tecnologias. 

• Adoyao de politicas especificas por elos intermediitrios e de base, que nao 

constituiam urn reflexo das politicas estatais gerando contradiyOeS com a 

politica explicita. Sobretudo, no que diz respeito it substituiyiio de 

importayOes. 

95 



• Escassa participayao das ciencias sociais dentro dos programas. Avaliay5es 

economicas debeis e de pouco rigor, carencia de estudos de mercados e de 

avaliayiio de impactos sociais e economicos das novas tecnologias. 

• Debeis relayOeS entre os institutos de P&D e as entidades produtivas. 

• Os Ministerios foram visualizados como "uswirios" dos resultados gerados 

pel a P&D, tornando-os elementos centrais na assimilayiio dos resultados. 

Com isto, as entidades produtivas ficavam formalmente excluidas do 

compromisso de incorporar resultados provenientes da P&D nacional. 

Essas considera96es sobre os Programas Cientlfico-Tecnicos, continuavam 

revelando limita96es intrinsecas no modelo institucional e na PCT adotada em Cuba. 

Apesar das dificuldades que apresentava a PCT para contribuir ao maior 

dinamismo do setor produtivo, na area de biotecnologia aplicada it medicina e no 

setor agricola, especialmente, na area ayucareira, produziram-se 

desenvolvimentos tecnol6gicos locais de grande importiincia para o pais. Nestes 

casos, os efeitos negativos que gerava o modelo de PCT cubano foram 

contrabalanyados pelo estabelecimento de politicas nacionais e setoriais que 

induziram uma ampla demanda social por tecnologias. 

No caso da agricultura canavieira, desde inicio dos anos sessenta, o 

governo tra9ou como prop6sito mecanizar o corte da cana. Por urn !ado, tratava-se 

de liberar o trabalhador das dificeis tarefas do corte de cana manual, deslocando-o 

para outras atividades que exigia o desenvolvimento do pais. Por outro !ado, 

procurava-se resolver a contradi9iio que se estabelecia entre a fonte fundamental 

de divisas de Cuba - o a9ucar - e a baixa produtividade do corte manual. 

Enfrentar a demanda social e de mercado intemo e extemo, este ultimo situado, 

principalmente, na ex-URSS, foram fatores que diminuiram o impacto negativo 

do modelo. 
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Ao anterior, tern que se agregar que os paises ex-socialistas europeus, nao 

dispunham de maquinas destinadas aos trabalhos da cana, o que descartava a 

possibilidade de importar equipamentos espedficos para estes fins. Assim, as 

primeiras manifesta96es de adaptar tecnologias se realizaram a partir de maquinas 

utilizadas na ex-URSS para carregar feno. A adapta9ao destas maquinas para os 

trabalhos na agricultura canavieira, iniciou urn processo de desenvolvimento 

tecnol6gico na area, que gerou posteriorrnente tecnologias cada vez mais 

complexas ajustadas a nossas condi90es. Basta citar como exemplo as distintas 

gera9oes de "combinadas cafieras", equipamentos construidos para o corte 

mecanizado da cana-de-a9ucar. 

No caso da biotecnologia com fins medicos, os desenvolvimentos 

alcan9ados tiveram como base a ampla demanda social de tecnologias, a alta 

qualifica9ao de recursos hurnanos vinculados it area, a alta prioridade concedida 

pelo Estado a este desenvolvimento e o estimulo ao mercado interno gerado a 

partir das politicas setoriais de saude. 

Em 1981, uma vez tomada a decisao de impulsionar o desenvolvimento 

biotecnol6gico, estabeleceram-se mecanismos de aten9ao e apoio, organizativos e 

financeiros, diferentes aos que norrnalmente vigoravam para a atividade de C&T. 

A interliga9ao destes fatores e a combina9ao entre oferta de conhecimentos e 

demanda de produtos e servi9os, possibilitou urn rapido processo de expansao no 

desenvolvimento de tecnologias e produtos orientados a satisfa9ao de demandas 

internas, numa primeira fase, e externas, posteriorrnente. 

Estimulado pelas condi90es criadas em torno do setor biotecnol6gico com 

fins medicos, produziu-se urn rapido desenvolvimento de tecnologias e produtos 

disponiveis para sua imediata introdu9ao na economia. Dez anos depois de tomar-se 

a decisao de impulsionar o desenvolvimento do setor biotecnol6gico, produziam

se em Cuba mais de 200 tipos de produtos, dos quais 166 tern sido avaliados fora do 

pais. Dentre esses produtos encontravam-se: proteinas recombinantes, anticorpos 

monoclonais, kits de terceira gera9ao para o diagn6stico da AIDS, Interferon alfa e 
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gamma recombinante e natural, fator de crescimento epidermico, interleuk:ina 2, 

estreptoquinasa (Montalvo, 1993:259,299). 

Na analise realizada da PCT implementada em Cuba, tem-se manifestado 

duas carateristicas que apontam para uma convergencia com algumas 

peculiaridades registradas na experienc1a sobre PCT em paises de America 

Latina. Estas carateristicas sao o ofertismo e o vinculacionismo. 0 proximo item 

mostrara como, apesar de contextos economicos e sociais muito diferentes, as 

PCTs implementadas, no que se referem a ofertismo e vinculacionismo, tiveram 

trayos similares. 
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3.6. Ofertismo e vinculacionismo: suas manifestac;oes na 

PCTcubana 

Estabelecer urn paralelo entre o ofertismo
2

" e o vinculacionismo29 

registrados na PCT latino-americana e suas expressoes em Cuba pude ser a 

primeira vista, contraditorio. Sobretudo, se considerarmos as diferen9as sociais e 

economicas que distinguem Cuba do resto dos paises latino-americanos. Contudo, 

dada a influencia que o modelo ofertista linear teve a nivel mundial, esta 

compara91io parece possivel. 

Como ja dissemos antes, ate meados dos anos setenta, as principals 

carateristicas da PCT implicita se manifestaram no fornecimento de recursos que 

permitiram a formayao de urn potencial de P&D; o fomento de instituiyoes de 

P&D nos diferentes setores economicos e a dotayao dos equipamentos 

considerados necessarios para efetuar os trabalhos nesse setor. 

0 potencial criado ate esse momento requeria de urn organismo central 

que coordenasse os esforyos no fortalecimento da capacidade de pesquisa e no 

uso dos resultados do setor de P&D na esfera produtiva. Estas necessidades 

levaram, em 1974, a cria9ao do Conse;o Nacwna! de Ciencia y Tecmca, que teve 

como objetivo principal formular a politica cientifica e tecnologica nacional. A 

respeito, Fide! Castro expressou: 

28 Geradio de conhecunentos a partir de prioridadcs definida;; tntemamente pclas instituicOes de P&D, sem a 

partlctpad.o dos agentcs da prodw;:iio Dagruno; et.al, (1996a). 

2'l Caratcrisuca da PCT mais especifica da }unerica Latma, expressada na ~rado de nexos com a produdo sob a 

responsabilidade das encid.ades de P&D e da.s universidades pUbhcas. Dagruno; et.al, (1996a). 0 vinculaCJorusmo 

prop6e uma ~'rliciio com a produdo nao de forma natural rna." como algo que dew ser implementado atran~s do 

J::.stado, para que os atorcs SOClliL"- que n.io demandam C&'l· se acosmmem com a JdCta. 
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"Este potenczal de recursos temfeito necessaria passar a j(Jrmular;ao 

de uma politica integral cientifica e tecnol6gica, para a qual se 

constituiu recentemente o Conselho Nacional de Ciencia e Tecnica, 

que devera vertebrar a politica cientifica nacional e elaborar as 

pianos de pcsquisa e introdur;ao dos resultados para a solur;ao dos 

problemas fundamentais do desenvolvimento economico e social do 

pais"(Castro, 1990:152). 

Em 1975, o pronunciamento expHcito da poHtica cientifica nacional 

incorporava tres ideias blisicas: 

• Primeiro. Usar os instrumentos de planificac;:ao no desenvolvimento da 

ciencia e da tecnica e em func;:ao do progresso sociaL 

• Segundo. Fortalecer a capacidade do aparato cientifico com vistas a 

gerar as tecnologias necess:irias para o desenvolvimento. 

• Terceiro. Combinar a tecnologia gerada internamente, com as 

adquiridas no exterior. 

A oferta de conhecimentos que com~ava a gerar o setor de P&D deveria 

ser orientada, atraves de instrumentos de planificac;:ao adequados, para os 

potenciais usu:irios: as entidades produtivas. Com o surgimento do 6rgao rei tor de 

C&T, a orientac;:ao do trabalho nas instituic;:oes de P&D em func;:ao das prioridades 

do desenvolvimento do pais alcanc;:ou maior definic;:ao. As atividades de P&D 

estabeleceram-se com base a urn determinado vinculo com as necessidades 

economicas e sociais que a estrategia de desenvolvimento delineava. No entanto, 

a estruturac;:ao dos objetivos da P&D se deu a margem da participac;:ao das 

entidades produtivas. Em conseqiiencia, e de modo geral, as demandas reais dos 

produtores nao encontraram satisfa9ao no padrao de inova9ao prevalecente. 

E justamente nesse processo, que se revelam as carateristicas do ofertismo 

cubano. Mesmo que em Cuba, sobretudo a partir da decada de setenta, as 

prioridades das pesquisas nao tenham sido definidas peJas proprias institui90es de 

P&D, manteve-se a separac;:ao entre os setores de P&D e produtivo no momento 

de conformar os objetivos das pesquisas. 
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Na America Latina, o ofertismo apresentava trayos similares. A politica 

explicita de C&T na sua orientaviio a Iongo prazo apontava para o alcance de uma 

maior autonomia na tomada de decisiies e para a estruturaviio de urn sistema 

cientifico e tecnol6gico que internahzasse - em nivel nacional - a cadeia linear 

de inovayaO. 0 proceder das institUiyOeS do sistema respondia a gerayaO de 

conhecimento a partir de prioridades definidas internamente pelas entidades de 

P&D, sem a participayiio dos agentes comprometidos com a produviio. Essas 

prioridades, definidas de forma incremental, niio levaram em consideraviio para 

seu estabelecimento as metas de desenvolvimento economico e as demandas 

. . d ' 30 socm1s estes paises· . 

0 vinculacionismo, por sua parte, tem-se entendido como uma ferramenta 

para promover ex-post a utilizaviio, no setor produtivo, da oferta de 

conhecimentos gerada no setor de P&D. Sua expressao manifestou-se na geraviio 

de lavos com a produviio sob a responsabilidade das unidades de pesquisa e de 

interface. Garantir-se-ia, com o vinculacionismo, que os desenvolvimentos na 

area de C&T chegaram aos potenciais usmirios. 

0 fato de que o modelo linear de inovaviio concebesse a tecnologia e o 

conhecimento cientifico tecnol6gico como fluxo, e nao como algo que se gera no 

Iugar onde vai ser usado (a empresa), determinou a procura de mecanismos para 

"levar" a C&T ao setor empresarial. No caso da America Latina, os policy makers 

sabiam que nao se podia internalizar a P&D porque o setor produtivo nao 

dispunha de pessoal capaz de fazer ciencia e tecnologia e nao existiam empresas 

schumpeterianas que desenvolvessem P&D in house. Como soluviio a essa 

deficiencia se colocava combinar a tecnologia importada com o conhecimento 

cientifico e tecnol6gico gerado local mente fora da empresa. 

No caso de Cuba existe urn argumento forte que serve de base para o 

estabelecimento de semelhanyas com as manifestavoes do vinculacionismo 

3<• Para mais dctalhcs a rcs-pc-.ito C[ DagnmoJZ., Thoma...:., I L Davyt, :\. (199(la) 
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registradas na America Latina. E o fato de conceber a aplicao;:ao dos resultados de 

P&D no setor produtivo como fator que propiciaria, em urn momento 

determinado, alcan<;ar maiores resultados na produ<;ao
11

. 

A partir de meados dos anos setenta, a necessidade de orgamzar a 

atividade de P&D em fun<;ao dos resultados que se come<;avam a obter e sua 

utiliza<;iio pelas entidades produtivas, determinou a gera<;ao de varios 

instrumentos tendentes a estabelecer vinculos entre os setores de P&D e 

produtivo. 

Em 1987, respondendo aos reclamos do Terceiro Congresso do Partido 

Comunista de Cuba, no sentido garantir a rapida introdu.;:ao de resultados na 

produo;:ao e nos servi<;os, estabeleceu-se o Sistema de lntrodur;:iio de Logros (SIL). 

Atuando como mecanismo de interface e na sua fun<;ao de impulsionar a aplica<;iio de 

resultados de P&D na produyii.o, o SIL reproduziu erros de enfoque sobre o papel dos 

atores sociais na problematica da introdu.;:ao de resultados minimizando o papel dos 

produtores no processo de inovao;:ao. As principais carateristicas desse instrumento 

foram as seguintes: 

1. Considerava como fontes de resultados, os programas cientifico-tecnicos, 

os problemas de investiga<;ao cientifico-tecnicos, assim como outros 

trabalhos de P&D 

2. No que respeita a esfera produtiva, consideraram-se como resultados 

aplicaveis a produ<;iio, aqueles que contaram com os seguintes requisitos: 

• Originar-se como produto da atividade de P&D. 

• Ter sido objeto de etapas de desenvolvimento que incluiram a 

comprovao;:ao dos parametros caracteristicos do novo produto ou 

processo 

• Dispor de uma avalia<;ao tecnico-economica preliminar que 

servisse para respaldar a conveniencia de sua introdu<;iio . 

.\1 ~1sto esta\'a nnplicna a idi·ia de combinar a tecnolot:,:>J:a j..,"rt:rada mremamcnrc com a tecnolof-.>I3. 1mport.aJa, ainda que em 

tcrmos de proporcio rmha cx!Stldo t<m dcselpihbno importanrc 
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3. Atribuia-se ao 6rgao nacional de C&T a responsabilidade reitora pela 

introdw;ao dos resultados. 

4. Os organismos do Estado e pesquisadores dos institutos de P&D eram 

responsaveis por velar pela introduyii.o dos resultados, ficando as entidades 

de produyao como agentes receptores desses resultados (Republica de 

Cuba, 1987:771-782; Capote, et.al., 1994:1-3). 

As propostas de introduyao de resultados se efetuavam em quatro niveis: 

nacional, ramal, territorial e em unidades produtivas ou de servivos. Depois da 

analise correspondente, em cada urn destes niveis, os resultados aprovados para 

sua inserviio na esfera da produviio e dos servivos eram incluidos nos pianos de 

introduyao de resultados. Atraves destes pianos, controlava-se o conjunto de atos 

para introduzir os resultados na pratica social. 

A implementayao do SIL imprimia ao processo de inovaviio vigente uma 

caracteristica importante. 0 tratamento da transferencia de tecnologia foi diferido 

sem que fosse retomado novamente. Desta forma, continuavam fora de modelaviio as 

aviles dos agentes meso e microeconomicos. Num ambiente marcado pelo pouco 

estimulo ao mercado intemo de tecnologias, o fluxo crescente de tecnologias 

foraneas e pelo distanciamento entre os setores de P&D e prodw;ao no momenta 

de estabelecer os objetivos de P&D, as entidades produtivas apoiavam-se na 

transferencia de tecnologia extema, em detrimento do uso de tecnologia 

end6gena. Nestas condiviles, era pouco o sucesso alcanvado pelas entidades de 

P&D na aplicayao de seus resultados na esfera produtiva. 

As questiles tratadas nos paragrafos anteriores mostram duas 

particularidades da PCT cubana que guardam deterrninadas semelhanyas com as 

carateristicas ofertista e vinculacionista da PCT latina-americana. E por isso que 

nao consideramos arrisc.ado estabelecer este paralelo. Mesmo que em Cuba tenha 

existido uma maior correspondencia entre os prop6sitos da P&D e as metas s6cio· 

economica, tambem, como no caso latino-americano, objetivos importantes da 

P&D foram estruturados sem a participayao das organizaviies produtivas; o que se 
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apreciou sobretudo na conformayiio de objetivos importantes da P&D de alcance 

nacional. 

Da mesma forma, na PCT cubana apresentaram-se demonstrayi'ies do 

vinculacionismo. A essencia desta caracteristica refletiu-se no desenho e 

implementayiio de instrumentos dirigidos a incorporar OS resultados da P&D a 

esfera produtiva. Neste sentido, o SIL, mecanismo de interface desenhado para 

acelerar a aplicayiio de resultados na esfera produtiva, constituiu uma expressiio 

do vinculacionismo. 

Perante estas evidencias e considerando as diferenyas dos projetos sociais 

e economicos entre Cuba e o resto de paises latino-americanos, e possivel afirmar 

que estas expressoes de vinculacionismo e ofertismo, niio parecem depender dos 

sistemas s6cio-econ6micos vigentes. Mais parecem derivar-se da logica 

implementada nos limites do enfoque adotado para a inovayiio. 
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Conclusoes 

Os esfor<;os feitos pelo Estado cubano para o desenvolvimento cientifico e 

tecnologico tem-se caracterizado pelo fornecimento de importantes recursos para a 

criayiio e fomento do sistema de C&T. Esse desenvolvirnento tern sido concebido 

como urn meio importante para obter o progresso economico e social da na<;iio. 

Realmente, Cuba tern alcan<;ado importantes resultados ern C&T, em grande medida, 

pelas condi<;6es criadas em mU!tiplas esferas. No entanto, como tem-se podido 

apreciar, sua direyiio niio tern estado isenta de dificuldades que limitaram as 

possibilidades de melhor desempenho. 

A avalia<;iio aqui efetuada sobre a PCT cubana mostrou vilrios aspectos que 

restringiram melhores desempenhos da C&T em conseguir maior impacto no 

desenvolvimento do pais. Embora a aru\lise feita no trabalho niio deva ser 

considerada absoluta, pessoalmente considero que a abordagem critica de aspectos 

medulares da PCT deve servir como urn ponto de reflexiio no redesenho desta 

politica. Sobretudo, a partir do novo contexto que surge a principios dos anos 

noventa, e em presen<;a das aspira<;6es cubanas de inser<;iio competitiva no mercado 

internacional. 

Como premissa a avalia<;iio da PCT cubana, foram tratados tres elementos 

que tiveram urna influencia determinante na C&T. Em primeiro Iugar, pode-se 

observar como a visiio existente nos paises socialistas sobre a C&T como motor de 

desenvolvimento economico correspondia a urna 6tica similar presente no ambiente 

militar norte-americano. Sob o influxo do modelo de PCT predominante no mundo, 

nos anos sessenta, Cuba internalizou urn modelo similar, caraterizado pelo enfoque 

ofertista linear em C&T. Baseado nurna mistura de experiencias internas e externas, 

as primeiras reflexo das condi<;6es especificas do pais, e as segundas, a partir do 

enfoque socialista e da UNESCO de como orientar o desenvolvimento da C&T, em 

Cuba, para meados dos anos setenta, podiam-se visualizar as carateristicas desse 

modelo. 
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Em segundo Iugar, mostrou-se como a forma organizacional concebida para 

alcanyar o progresso cientifico-tecnico assurnida nos paises socialistas foi urn fator 

determinante no enfoque do processo de inovayiio adotado nestes paises. A 

importancia concedida ao desenvolvimento do fator hurnano e da C&T devido a seu 

impacto no progresso das foryas produtivas vinculou-se a concepyiio do progresso 

cientifico-tecnico. Assim, partindo da ciencia basica ate a introduyiio de resultados de 

P&D, o processo mediante o qual se incorporava o progresso cientifico-tecnico na 

sociedade, reproduziu a concepyiio linear da inovayiio que balizou o desenvolvimento 

daC&T 

Em terceiro Iugar, puderam-se apreciar causas do atraso tecnologico no setor 

civil sovietico, assim como as implicayOes que teve para Cuba a adoyiio destas 

tecnologias acopladas a urn paradigma tecnologico em decadencia. Distante das 

exigencias que o mercado intemacional impunha, sobre a qualidade, eficiencia e 

competitividade dos produtos na ex-URSS, niio se estimulou uma transformayiio 

economica e produtiva que incorporasse as novas tecnologias ja presentes no setor 

militar, assim como formas organizativas acopladas a elas. Conseqiientemente, o 

paradigma eletromeciinico vigente no setor civil niio foi renovado, e as vantagens 

potenciais do novo paradigma nao foram intemalizadas. 

Como foi dito, a introduyiio da tecnologia sovietica em Cuba deu-se em 

condiyOeS caraterizadas pelo bloqueio, press6es exercidas pelos E. U.A. para 

dificultar o comercio com a Ilha, e limitayOeS para financiar o desenvolvimento. 

Diante dessa situayiio, o pais teve que se orientar a aquisiyiio, no bloco socialista, 

da maior parte da tecnologia necessaria. Alem dos problemas que apresentavam 

as tecnologias transferidas fundamentalmente da ex-URSS, elas permitiram uma 

rapida complementayiiO da infra-estrutura produtiva e 0 desenvoivimento de 

setores importantes e inexistentes. Isto significou uma mudanya qualitativa 

importante nas condi9oes de urn pais subdesenvolvido. 

Incorporada no esquema de coopera9iio no ambito do CAME, Cuba manteve

se sob os efeitos de urn paradigma tecnolot,rico niio renovado, caraterizado pela baixa 
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eficiencia das tecnologias, problemas de escala produtiva e pouca flexibilidade nos 

processos tecnol6gicos. As entidades produtivas vinculadas a produyiio para o setor 

extemo, tiveram seus desempenhos limitados no processo de acurnulayiio 

tecnol6gica. Suas produyi'ies que, em termos tecnol6gicos, eram intrinsecamente 

estacioniuias, nao fomentavam a inovayao e niio contribulam para que o potencial de 

P&D tivesse maior incidencia nos resultados produtivos. 

Desta forma, a integrayao da nayao ao CAME, que teve como urn de seus 

pilares a especializayiio produtiva aproveitando vantagens comparativas estaticas, nao 

contribuiu a urna modificayao importante da estrutura de exportayOeS cubanas. Ate 

finais da decada de oitenta, e tambem nos anos noventa, as principais exportayi'ies 

continuam fundadas em produtos primarios e com importante participayao no 

financiamento do setor de tecnologia avanyada. 

A avaliayiio da PCT permitiu, alem, mostrar como ate inicio dos anos 

noventa, o pais manteve urn crescimento extensivo em C&T, caracterizado pelo 

incremento do nllinero de entidades tecnico-cientificas e do pessoal vinculado a 

tarefas de P&D. Tambem ficou evidenciado como a ausencia de urna politica 

tecnol6gica explicita repercutiu negativamente no que respeita ao estimulo de 

maiores desenvolvimentos tecnol6gicos end6genos, e nas possibilidades de regular o 

processo de transfen!ncia de tecnologias do exterior. Comprometeu-se, com isto, a 

procura de urn determinado equllibrio entre o desenvolvimento tecnol6gico local e a 

tecnologia incorporada do exterior. 

Apesar dos resultados obtidos por Cuba no desenvolvimento de urn potencial 

de P&D, as dificuldades apresentadas para levar os resultados de P&D it prittica 

produtiva nao permitiram o uso eficaz desse potencial de acordo com as necessidades 

e possibilidades do pais. Os principais obstaculos nesse empenho estiveram 

vinculados com o modelo de PCT adotado e com as limitayoes que incorporou. 

Em resurno, as limitayi'ies mais importantes do modelo de PCT cubano foram: 

a interpreta9iio das necessidades de desenvolvimentos tecnol6gicos como demandas 

das entidades produtivas~ a falta de estimulo a P&D empresarial; a visualiza9iio das 
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entidades de P&D como os agentes mais importantes da mudan;;;a tecnologica, e a 

ideia predominante de organiza;;;ao produtiva como demandante de resultados. 

Ao nao se perceber os problemas do modelo linear de movayao, 

estabeleceram-se varios instrumentos de politica tendentes a vincular a P&D com 

a produviio que tributavam a essa forma de organizar o processo de inovaviio. 

Assim, a concepyao do conhecimento cientifico e tecnologico como fluxo, 

intrinseca a este padrao inovativo, gerou manifestai(OeS de vinculacionismo 

similares as evidenciadas na America Latina. 

No entanto, uma logica diferente em termos organizacionais foi apreciada 

no que diz respeito ao desenvolvimento da biotecnologia com fins medicos. Neste 

caso, mesmo que seu desenvolvimento inicial levava implicito uma concepyao 

linear da inovai(ao, seu sucesso tern estado baseado numa combinavao adequada 

entre elementos de oferta de conhecimentos e de demanda de resultados de P&D, 

assim como no estabelecimento de mecanismos organizacionais distintos aos 

tradicionais que vigoravam para o sistema de C&T. 

Finalmente, na analise da PCT cubana se evidenciaram vanas 

carateristicas que encontram similitude com particularidades da PCT latino

americana. Muitas delas derivadas do modelo de inovai(ao tecnologica sobre o 

qual se erigiram as politicas em C&T. Esta comprovai(iio de similitudes faz 

necessario retomar a analise sobre os processos que estao-se constatando 

atualmente na PCT da America Latina. Para isso, toma-se indispensavel analisar 

os rumos que esta tomando a PCT nos paises capitalistas desenvolvidos no 

transcurso da ultima decada e as tendencias atuais da PCT na America Latina. 

Ambas as questi5es serao objeto da analise no capitulo seguinte. 
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Capitulo 4. As mudan~as na concep~ao sobre 

politica cientifica e tecnologica a partir da 

decada passada 

Introdu~ao 

Urn aspecto que se verificou no capitulo anterior foi a existencia de 

algumas semelhan<;:as entre a PCT cubana e a latino-americana. Isto se 

evidenciou, particularmente, nos modelos adotados e mecanismos implementados 

para estabelecer nexos entre P&D e produ<;:iio que permitiram aos produtores 

utilizar os resultados derivados da atividade de pesquisa. 

Esta comprova<;:iio de similitudes faz necessaria a retomada das analises 

sobre os processos que estiio sendo constatados na PCT da America Latina, 

orientados sob a influencia das mudan<;:as verificadas no modo de direcionar a 

PCT nos paises capitalistas desenvo!vidos e do cenario economico e politico 

atual. 

No ambito latino-americano, a partir da decada de oitenta, as press6es 

intemacionais no campo economico e a dissemina<;:iio da proposta neoliberal 

!evaram estes paises a desencadear urn processo de reformula<;:iio do Estado. Isto 

teve repercussoes na abertura do mercado, o abandono do protecionismo e na 

impossibilidade de continuar com o modelo de Industrializa<;:iio por Substitui<;:iio 

de Importa<;:6es (ISI) incidindo negativamente nas possibilidades de fortalecer urn 

desenvolvimento tecnol6gico end6geno. 

Ja nos anos noventa, os processos de globaliza<;:iio e a necessidade que tern 

os paises da America Latina de se posicionar de maneira competitiva no mercado 

intemacional, servem de marco para propor a ado<;:iio de novos esquemas 
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organizacionais que perrnitam a inserviio competitiva no mercado mundial, em 

detrimento das quest5es sociais e ambientais, dentre outras. 

A critica colocada ao modelo ofertista e a importancia atribuida a empresa 

como centro do processo inovativo nos paises capitalistas desenvolvidos, 

adquirem uma conota91io diferente no contexto latino-americano. 

Por urn !ado, dada a pouca importi'mcia atribuida a produviio de 

conhecimentos com fins locais e em funyiio do ajuste neoliberal, a politica de 

C&T perde forya diante da fragilidade do setor publico em manter os recursos 

para o desenvolvimento cientifico e tecnol6gico. Por outro, a impossibilidade do 

Estado de gerar urn ambiente propicio a inova91io e a escassa capacidade 

gerencial existente na empresa latino-americana criam as condiyOeS para 

internalizar a ideia da gestiio como ferramenta bilsica para alcant;ar as aspirayoes 

de insert;iio competitiva. 

Em urn contexto globalizado e neoliberal, a orvao para a politica 

tecno16gica parece estar clara. A importayiio de tecnologias e sua adapta<;iio pelas 

empresas, e uma administrat;iio que potencialize seu uso eficiente, apresentam-se 

como a via eficaz para colocar-se de forma competitiva no mercado mundial. 

A partir da considerat;iio dos aspectos referidos, o objetivo deste capitulo 

consiste em analisar as mudanyas recentes na concervao sobre PCT, tanto em 

paises capitalistas desenvolvidos quanto na America Latina. Tambem, procura-se 

deterrninar o que as novas concerv5es emanadas desde as principals potencias 

cientifico-tecnol6gicas representam para a America Latina em terrnos do 

desenvolvimento da sua capacidade de C&T, em urn contexto altamente 

influenciado pela globalizat;ao e pelo discurso neoliberaL 

Em concordancia com este prop6sito, o capitulo foi dividido em duas 

seyoes, cada uma das quais constando de tres itens. A primeira se<;ao e dedicada 

aos paises capitalistas desenvolvidos e a segunda, a America Latina. 
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No item 4.1. abordam-se aspectos que aceleraram a reorganiza~ao da PCT 

nas na~5es de maior desenvolvimento economico, decorrente dentre outros, da 

contesta~ao feita a explicayiio exogena da mudan~a tecnologica cuja 

racionalidade serviu de base ao modelo de PCT vigente ate a decada de setenta. 

No seguinte item, analisam-se as trajetorias e carateristicas que, a partir 

das duas ultimas decadas, tern sido constatadas na PCT desses paises. Para isso, 

utiliza-se basicamente, como exemplo demonstrativo, o comportamento das PCT 

nas na~5es que conforrnam o grupo da Triada (EUA, Japao e Europa). 0 item 

4.3. procura explicar, baseado na recente evolu~ao da PCT nos paises capitalistas 

desenvolvidos, como as novas forrnas organizativas e gerenciais foram elementos 

chave da mudan~a de PCT nessas na~5es. 

Na segunda seyiio do capitulo, o item 4.4. esta dedicado a examinar as 

tendencias e carateristicas atuais da PCT latino-americana, incluidas nos objetivos 

de integrayiio competitiva e contextualizadas pela globaliza~iio e o discurso 

neoliberal. Tenta-se avan~ar na ideia de mostrar como uma nova forma de 

orientar as politicas e instrumentos em C&T comeya a ser implementada a partir 

de uma leitura latino-americana da propria experiencia dos paises da OECD. Isto, 

misturado com o discurso neoliberal e com os requerimentos de boa gestiio da 

empresa, parece ter originado o "enfoque gerencial" na PCT da America Latina. 

Posteriorrnente, no item 4.5., abordam-se os fatores que tern influenciado o 

enfraquecimento do Estado na sua fun~ao de fomentar e apoiar a C&T. 

Finalmente no item 4.6., incorpora-se uma breve analise sobre o problema do 

enfraquecimento do objetivo social do desenvolvimento C&T. Para isto, utilizam

se, em particular, as categorias de "projeto nacional", introduzida por Amilcar 

Herrera, e "campo de pertinencia", incorporada por Renato Dagnino, para 

explicar os problemas que enfrentam os sistemas de P&D latino-americanos para 

dar resposta as necessidades sociais. 

Para o desenvolvimento deste capitulo, estabeleceram-se cinco hip6teses 

que perrnitiram a orienta~ao do trabalho. Elas sao: 
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Primeira. A PCT dos paises desenvolvidos tem-se reajustado a partir da 

nova explicayiio oferecida ao processo da mudanya tecnologica e das 

novas concepy0es que reforyam os aspectos relacionados com as novas 

formas organizacionais e gerenciais em funyiio de alcanyar maior 

competitividade. 

Segunda. Nas recentes mudanyas da PCT verificadas nos paises 

capitalistas desenvolvidos, o modo de distribuiyiio de recursos para P&D, 

os aspectos vinculados a competitividade e a criayiio de condiyOeS que 

favoreyam os processos de inovayiio passam a serem objetivos 

fundamentals na nova concepyiio sobre PCT. 

T erceira. Nos paises centrais, a nova forma de orientar a politica de C& T 

acelerou o triinsito de uma PCT para uma politica de inovayiio 

tecnol6gica. 

Quarta. A nova proposta sobre PCT, emergente nos paises capitalistas 

desenvolvidos", ao ser implementada em urn contexto s6cio-econ6mico 

diferente- caso America Latina- tende a gerar o "enfoque gerencial". 

Quinta. No ambiente que carateriza a situayiio latino-americana, ao 

destacar-se o papel da empresa na politica de inovayiio tecnologica como 

soluyiio aos problemas de inseryiio competitiva, enfraquece-se o papel 

normativo do Estado no processo de conduyiio da PCT, ficando ainda mais 

desatendido o objetivo social do desenvolvimento C&T. 
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4.1. 0 questionamento do modelo linear de inova~ao nos 

paises capitalistas desenvolvidos 

Uma corrente predominante na literatura sobre inova9iio tecnol6gica tern 

sido caraterizada pelo questionamento do modelo linear de inova9iio. A 

interpreta9iio ex6gena, que oferecia esse modelo para a mudan9a tecno16gica, 

supunha urn processo de produ9iio de conhecimentos concentrados em centros de 

P&D publicos e privados cujos resultados seriam introduzidos posteriormente, e 

desde fora, no sistema empresarial. 0 enfoque tipo science push, descartava a 

evolu9ao das tecnologias atraves da sua aplica9iio e posterior desenvolvimento no 

setor produtivo. 

Segundo Freeman (1975), com a introdu9ao do enfoque demand-pull 

proveniente do mercado, o problema tampouco conseguiu se solucionar, pois 

assumia-se o mesmo principio de linearidade, so que de maneira inversa. Tanto o 

comportamento do ]ado da oferta, quanto do ]ado da demanda incorporavam 

limita9oes similares. Em ambos os casos, mantinha-se presente o problema da 

divisiio entre o descobrimento, inven9iio, inova9iio e difusiio, que predominou 

entre as decadas de cinqi.ienta e sessenta. No entanto, o autor reconhecia que, 

apesar de existirem exemplos em que, aparentemente, predominava urn ou outro 

enfoque, qualquer teoria satisfat6ria sobre a inova9ao teria que considerar ambos 

os elementos. Isto e, science push e demand pull (Freeman, 1975: 168-170). 

Na visao de Hurtienne & Messner (1994), o declive da produ9iio 

padronizada em massa, iniciado em principios dos anos setenta, originou uma 

crise do modelo na interpreta9iio da mudan9a tecnol6gica. A organiza9ao 

taylorista da P&D, por sua rigidez e a escassa intera9iio que propiciava entre os 

setores de P&D e prodw;;ao, tomou-se urn obstaculo cada vez maior as inova9oes. 

Assim, a forma tradicional taylorista de organiza9iio diferenciava-se dos metodos 

113 



japoneses de orgamzavilo e produvilo flexivel que iarn ernergindo com grande 

forva (Hurtienne & Messner, 1994:33). 

No principio dessa mesma decada, os paises industrializados comeyaram 

um processo de reconversao industrial, acompanhado da introduvilo acelerada de 

novas tecnologias. Apesar do carater sistemico e interativo que distinguiam as 

novas tecnologias, sua introduvilo nilo gerou, em um primeiro momento - com 

excevilo do J apao - nipidos incrementos de produtividade. 

Os resultados dos estudos efetuados na area da economia da movavilo 

atribuiram essa contradivilo a falta de inova90es complementares no aspecto 

organizacional e institucional e a carencia de processos de aprendizado 

acurnulativo baseados nestas inovavoes (Freeman, et.al.; Pavitt, apud: Hurtienne 

& Messner, 1994:31 ). 

No plano te6rico, as respostas explicativas a essa contradivilo tiveram 

como importante referencia a critica feita por Schumpeter ao equilibrio 

competitivo no livro Capitalismo, Socialismo y Democracia. Segundo ele, a 

noyao de concorrencia de prevos em um cenario de condiv6es dadas em que o 

metodo de produvilo e a forma de organizavilo industrial sao mvariave1s, nao 

correspondia a realidade pratica do capitalismo. Sendo mais importantes a 

concorrencia do novo produto, a nova tecnologia, os novos tipos de organizavilo 

do processo produtivo, etc (Schumpeter, 1943:84-85). 

As colocav6es evolucionistas transcenderam a teoria neoclassica de 

proporvilo de fatores, 
32 

que se apoiava em um conjunto de supostos tais como a 

concomlncia perfeita, a livre disponibilidade de tecnologias, os produtos 

homogeneos, etc (Dosi & Soete, 1988:407) Neste sentido, as ideias 

evolucionistas desenvolvidas no trabalho feito por Dosi, et. al. (1990), tiveram 

como ponto de partida, nao modelos hipoteticos. mas fatos deduzidos empiricos 

-'2 0 teorema ncodi."sico de propon;iio de fatores, atribui os padrOes de especm.lizac;:ao no comeroo interru.cional 

unicamente its diferencas de dotadio de cada pais, com os fatores produtivos ~rais de capitaJ e traballio, excluindo, 

em grande medida., a produciio gue sc aprescnta como uma cuxa prera r Ibid. p,29: 
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relacionados com a distribui91io assimetrica das capacidades de mova91io, a 

produtividade do trabalho e as especificidades setoriais no processo de inovayao 

(Dosi, et. a!., 1990:41-74). 

Segundo argumentam Hurtienne & Messner (1994 ), baseado nesses fatos 

foram criados os principios fundamentais que procuravam explicar as assimetrias 

estruturais, e resumidos por eles da seguinte forma: 

• A tecnologia nao pode ser reduzida as informayOes li\Temente 

disponiveis e facilmente transferiveis. Ela depende, em grande parte, do 

conhecimento tecnico frequentemente tilcito e dificil de transferir. Isso 

leva a forma9ao de padr5es cumulativos de mudan9a tecnologica 

especificos para cada pais. 

• Essa mudanya vern acompanhada de processos evolucionistas de 

inova9ao e de difusao de tecnicas e produtos claramente superiores. 

dando continuidade a existencia de brechas tecnologicas entre firmas e 

paises (Ibid., p.266). 

• A capacidade de inovayil.o de cada pais depende da interayao entre 

potenciais derivados da ciencia, das institui90es especificas segundo as 

tecnologias e as na9oes, assim como da natureza e intensidade dos 

incentivos economicos. Neste contexto podem existir diferentes graus 

de confluencia ou dissocia9iio entre as possibilidades do mercado e as 

condi9oes institucionais. 

• A acumula9iio de tecnologia e de capital estao tao correlacionadas que. 

os processos de busca e aprendizado podem ocasionar melhoras 

irreversiveis de eficiencia no insumo. 

A partir destes supostos ficava evidente que niio e a dotayiio de fatores o 

que explica as diferenyas comerciais, mas sim, as condit;Oes nacionais especificas 

dos processos de aprendizado tecnologico (Hurtienne & Messner, 1994:31-32 ). 
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A nova interpretayiio sobre a mudanva tecnologica, apresentava-se como 

urn processo endogeno caraterizado por complexos feed backs com o espayo 

institucional e com as estruturas organizativas, chegando a apagar quase toda 

distinviio entre a descoberta, a invenviio e a inovaviio e difusao (OECD, 1992:24 ). 

Na analise feita do processo inovativo em nivel da firma, foi relevante a 

constatayiio dos efeitos cumulativos da mudanva tecnologica atraves das 

trajetorias tecnologicas decorrentes do conhecimento tacito e dos processos de 

aprendizado informal especifico das tecnologias e das empresas em que ocorrem. 

Revelou-se tambem, o carater niio linear da inovayiio, assim como a necessidade 

de estruturas organizativas orientadas a facilitar e fomentar as interayOeS 

diniimicas entre as empresas. Em funviio do anterior, o sucesso da mudanya 

tecnologica e dos processos de difusao requerem uma grande quantidade de 

processos de adaptayiio - reorganizayiio de processos de trabalho, praticas de 

gestiio, novas formas de marketing, etc - pressupondo a capacidade de introduzir 

inovavoes organizacionais e sociais (Ibid., p.113 ss ). 

0 que se avanvou na analise do processo inovativo e no enfoque da 

acumulaviio tecnol6gica, colocou os procedimentos que ocorriam ao nivel da 

empresa como muito mais importantes do que eram ate a decada de setenta, 

dentro da teorizayiio que se fazia sobre esse processo. Tambem, abriu espayo a 

diversas considerayOes e recomendavi'\es sobre o papel da politica e das 

instituiyOeS no progresso tecnico em funyiio da competitividade (Dosi, et. a!., 

1990:225; Ibid, p.254-255). 

0 conjunto destes fatores revelava uma nova realidade que contribuiu a 

mudanya na estruturayiio das politicas de C&T Essa mudanc;;a foi estimulada 

tambem, pelos crescentes custos de P&D e a necessidade de procurar urn retorno 

mais nipido dos gastos destinados a essa atividade; e o objetivo de alcanyar maior 

competitividade nos setores industriais dos E. U.A e da Europa. De urn modelo de 

desenvolvimento da C&T que oferecia uma explicac;;ao ex6gena da mudanya 

tecnol6gica, transitou-se, progressivamente, para urn modelo de C&T que 
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considerou a empresa como "locus" da inova~ao, promovendo com maior enfase 

o desenvolvimento da P&D no interior das organiza~oes produtivas. 

Por urn I ado, a empresa com~ou a desempenhar urn papel importante no 

financiamento das tarefas de P&D. Nao so se tomou o principal investidor na 

exeeu~ao de pesquisas aplieadas e de desenvolvimento, eomo tambem estimulou 

a amplia~ao das redes de instala~6es de P&D circunscritas a ela. Por outro, o 

protagonismo da empresa na realiza~ao da P&D desmistificou a racionalidade 

bastante generalizada em decadas anteriores que eoncebia a maioria dessas 

organiza~oes eomo depositarias dos resultados obtidos nas universidades e centros 

deP&D. 

117 



4.2. As tendencias atuais da PCT nos paises capitalistas 

desenvolvidos 

Como ja foi apontado, a partir das duas ultimas decadas, as transformayOeS 

ocorridas ao nivel mundial no aspecto tecnologico-organizacional e economico 

introduziram uma nova racionalidade nas politicas de C&T dos paises capitalistas 

desenvol vidos. 

0 surgimento do novo paradigma tecnologico que revolucionou a forma e 

requisitos em que se obtinha a produ9iio em mwtiplos setores da economia; o 

incremento acelerado do comercio internacional, assim como a necessidade de 

enfrentar o desafio de manter ou incrementar a participa9iio de produtos nesse 

mercado, fizeram com que o objetivo de aumentar a competitividade nos setores 

industriais da Europa e dos E.U.A., se tornasse uma meta principal da PCT. 

Tais fatos contribuiram a que no processo de moderniza9iio nas economias 

destes paises se colocasse maior enfase nas mudan9as no setor empresarial, 

reconsiderando seu papel no desenvolvimento tecnologico e sua capacidade para 

movar. 

Conscientes de que a tecnologia constitui urn dos principals instrumentos de 

poder na concorrencia a que se submetem os grupos industrials, o eixo estruturante 

das a90es em materia de PCT vem-se deslocando gradualmente, para novos objetivos 

e interesses visando a uma crescente integra9iio da P&D a economia. 

As politicas de C&T tem-se centrado na cnayiio e aperfei9oamento das 

condiyOeS que permitam its empresas mudanyas das modalidades de produ9iio e 

alcanyar, atraves da difusao de tecnologias, uma alta capacidade de inser9iio nos 

sistemas economicos das nayOeS, sobretudo, naquelas com inferior desenvolvimento 

economico e tecnico-cientifico. 
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Para alcanvar esse prop6sito, as regras de fomecimento de recursos, estruturas 

de organizayao das instituiy5es que atendem a atividade de C&T, e as relayOes entre 

os diferentes atores vern experimentando importantes mudanyas. 

No tocante a P&D, em paises como E.U.A., Japao e da Comunidade 

Economica Europeia (CEE), tem-se constatado uma tendencia a concentraviio dos 

esforvos de pesquisas nas areas de biotecnologia, tecnologias da informayao e a 

micro-eletronica. Em conseqiiencia, conforme aponta Laredo (1995), desde o inicio 

da decada de oitenta, no setor academico a pesquisa tem-se caraterizado por tres 

aspectos principais: 

• Produyao de conhecimentos com maior enfase em tecnologias de amplo 

espectro de difusao. 

• Formayao de competencia nos pesquisadores, em particular para alcanvar 

maior qualidade na suas produv5es academicas. 

• Circulaviio de conhecimentos e a apropriaviio do conhecimento gerado 

fora de suas fronteiras e sua difusao para outros atores (Laredo, 1995:402-

405). 

Sem desatender a pesquisa basica nessas areas, que sao financiadas 

principalmente pelos govemos, a enfase manifesta-se na chamada pesquisa pr& 

competitiva ou aplicada, demandada pela industria como requisito para obter maiores 

avanyos na competitividade de suas produvOes. Com isto, as politicas desses estados, 

na medida em que balizam a tomada de decis5es, procuram dotar seus sistemas de 

C&T de crescentes fortalezas para enfrentar a forte concorrencia no mercado 

mundial. 

Em termos de politica, constata-se uma mudanya na PCT, no sentido de 

colocar a estrutura da universidade mais a servivo do interesse empresarial. Este 

processo e, por sua vez, estimulado pela promoyao das redes de inovayao e pela 

colabora<;iio entre universidades e empresas de novo tipo. Tal tendencia tern levado a 
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produzir vinculos de tipo h1gh quality, no sentido de que nesses paises, a grande 

maioria do desenvolvimento tecnologico, seja nas empresas, ou nas universidades e 

institutes de pesquisa, apontam para o conhecimento de fronteira
33 

Aparece tambem, como aspecto notavel na evoluyao das politicas de C&T, a 

estrutura<;ao e o desenvolvimento de programas de pesquisa em escala internacional. 

Os crescentes aumentos nos custos das pesquisas, o surgimento de problemas comuns 

entre paises desenvolvidos que, em deterrninados casos, adquirem conota<;iies 

globais, e o processo de internacionaliza<;ao da pesquisa cientffica e tecnologica tern 

contribuido it propaga<;ao destes programas. 

As alian<;as entre paises de desenvolvimento avan<;ado para o fomento de 

programas de pesquisa comuns fizeram-se particularmente evidentes dentre os 

membros da CEE. Em meados dos anos oitenta, em fun<;ao de recuperar o relativo 

atraso frente aos E.U.A. e Japiio em tecnologias chamadas de base (microeletronica, 

novos materiais, biotecnologia), estes paises desenvolveram varios programas, em 

sua maioria de caritter tecnologico, estimulando a associa<;ao entre o setor academico 

e empresarial ao redor de projetos pr6-concorrenciais. 

A estrutura<;ao desses programas foi orientada para setores considerados 

estrategicos, fornecendo-lhes urn forte apoio financeiro para sua execu<;ao. 0 Quadro 

4.1. revela estas carateristicas. 

33 Refere-sc ao conhecimento incorporado em produtos enos processos produti\'OS efctinunentc em uso que rdlctem a 

Ultima movacao inrroduzida em cada mdllst.na e mercado. 
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QUADRO 4.1. PROGRAMA- QUADRO DE P&D DA CEE 1987-

1991 (EM MILHOES DE EURUS) 

ESPRJT T ecnologias de inforrnacilo 1600 

RACE Telecomunicac5es 550 Inforrnayao e comunic~ao 

DRJVE-DELTA-AJM :Novos senicos !25 

BRJTE i lndustrias de manufmuras 400 Mod~ilc dos setores 

industriais 

E~'l materiais avancados 220 

BLR Nonnas e mOOidas !80 

BAP-BRJDGE B10tecnologias !20 Valorizavao dos recursos 
humanos 

ECLAR T ecnolcyjas a=-industriais !05 

JET Enenzia Termonuclear 6!0 Energ~a 

SCIENCE 

I 
Estimulo aos recursos humanos 180 

Coopcraviio europeia 

FAST-SPEAR Prospectiva c avaliru;ao 25 

Fonte: La Recherche, Pans citado em Laredo (1995). 

A partir do Quadro 4.1., pode-se observar como a concentra~ao do 

financiamento deu-se em tomo de dois objetivos de maior interesse. Em primeiro 

Iugar, o desenvolvimento das areas de comunica~ao e informa<;:ao que receberam urn 

aporte de 2 275 milh5es de eurus, equivalente a 55,2% dos aportes monetarios totais 

destinados aos programas. Em segundo Iugar, a modemiza~ao dos setores industriais, 

com urn montante de 800 milh5es de eurus, equivalente a 19,4% Ambos os 

objetivos dispunham de urn 74,6% do total de gastos. 

A opyao estrategica da politica comunitaria de P&D delineada nestes 

programas, revela urna clara orienta~ao economica que responde, em especial, ao 

aurnento da competitividade nas empresas do setor industrial europeu. Como destaca 

Chevillot (1995), o principal efeito da politica comunitaria tern residido na 

organiza~ao de assoeia~5es em quatro dimens5es: transfronteiras; inter-empresas; 

pesquisa universitaria; grandes grupos industriais, assim como pequenas e medias 

empresas (Chevillot, 1995:830-3821) 
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0 estimulo europeu a pesquisa em setores de alta densidade de P&D, junto 

com a lideranva do Japiio e dos E.U.A. em setores similares, revelam uma 

carateristica importante da politica de C&T em paises avanvados. Ela se manifesta na 

gera9iio e oferta de conhecimentos cientificos e tecnologicos concentrados e 

difundidos a partir dos paises da chamada "Triada". 

Outra tendencia observada nos paises capitalistas de maior desenvolvimento 

tern sido associada ao fomento, por parte dos govemos, da atividade de P&D 

industrial. Frente ao auge do processo de globaiizaviio e ao incremento da 

concorrencia economica e tecnologica em escala intemacional, a politica 

govemamental destes paises tem-se orientado a apoiar de modo crescente a geraviio 

de conhecimentos ao nivel da empresa. AJem disso, foram criadas condi96es para 

alcanvar maiores desempenhos competitivos nas suas empresas. 

Segundo Hatzichronogu (1995), o crescimento dos gastos em P&D que se 

manifestou durante a decada de oitenta nos paises da OECD, pode ser atribuido em 

!:,'fande medida ao fortalecimento da pesquisa no setor empresarial. Alguns dos paises 

mais desenvolvidos, como os E.U.A., Alemanha e Japiio, realizavam entre 68 e 78% 

de suas pesquisas nesse setor. 0 proprio autor mostra, em suas amilises, como entre 

1975 e 1991, nos paises da "Triada", os gastos em P&D em rela9iio ao PIB 

alcanvararn valores importantes, sobretudo, a partir da ultima decada (Hatzichronogu, 

1995:388-396). A Figura 3.1. reflete essa carateristica. 
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Fonte: OECD, Banco de dados DISTIL, citado em Hatzichronogu (!995) 

FIGURA 4.1. EVOLU<;:AO DE GASTOS DE P&D EM% DO PIB EM 

PAISES DA TRIADA 1975-1991 * 

A Figura 4.1., revela como, desde finais da decada de setenta, os gastos de 

P&D aumentaram de forma constante. Observe-se que, apesar de nos E. UA, a partir 

de 1986, os gastos comevaram a decrescer devido ao desaquecimento economico, 

eles mantiveram-se acima de 2,5%. 

• crescimento dos gastos de P&D nesses paises, esteve tambem 

acompanhado por mudanc;;as na sua origem e execuc;;ao (Pap6n & Barre, 

19%: 17). Em 1992, uma comparac;;ao feita entre os paises da "Triada" 

apontava para importantes diferenc;;as nesse aspecto. Esta disparidade 

refletiu-se, particularmente, no tocante as origens do financiamento. No 

Quadro 4.2. apresenta-se essa carateristica. 
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QUADRO 4.2. ESTRUTURAS COMPARADAS DE 

FINANCIAMENTO E EXECU(:AO DA P&D NA EUROPA, 

ESTADOS UNIDOS E JAPAO 1992 

Financiamento do Unilio Europeia (%) Estados Unidos (%) Japlio (%) Total 

GIBID• (%) 

Estadolci•il 37.8 16,9 22.5 35.7 

Estadolmilitar 9.4 24.0 1.4 11.6 

Empresas 52.8 59.1 76.1 62.7 

Total 100 100 100 100 

Execucllo do GIBID 

Estado/ci\'il 18.! 14,5 12.9 15.2 

Estado/militar 18.9 12.9 13.6 15.! 

Empresas 63.0 72,6 73,5 69.7 

Total 100 100 100 100 

•GIBID Compreendc todos os gastos destinados ao financiamento des trabalhos de P&D oo territ6rio nacional por 

parte dos agentes econ6micos ou estrangeiros. Exclui os gastos feitos no exterior que siio financiados por agentes 

nacionais. 

Fonte: OST. OECD (1995), citado em Papim& Barre (1996). 

0 Quadro 4.2., mostra como para 1992, quase 38% do financiamento europeu 

provinha de fundos publicos para uso civil. Esta porcentagem era praticamente 

equivalente a soma dos aportes destinados pelos E.U.A e Japao para apoiar os 

trabalhos de P&D. Isso parece indicar urn maior apoio dos govemos europeus como 

urna forma de estimulo a atividade de P&D. Ao comparar o financiamento estatal e 

empresarial a P&D, observamos que entre a Uniiio Europeia e os Estados Unidos, 

existe urn determinado equilibrio nestes aportes, alcan<;ando 47,2%:52,6% e 

40,9%:59, l% respectivamente. No caso do Japao, observa-se urna importante 

diferen<;a, pois o Estado aporta 23,9% do financiamento. No entanto, a empresa 

destina aos fins do P&D 76, l%. 

A estrutura de realiza<;iio da P&D mostrada no Quadro apresenta urn 

comportamento similar as porcentagens de execu<;iio nas instala<;oes publicas. E 

importante notar a participa<;iio predominante das empresas, tanto no financiamento 

da P&D, quanto na sua execu.yao. 

Junto como apoio govemamental oferecido a P&D empresarial, sobretudo a 

partir da decada de oitenta, as empresas tern modificado tambem as suas estrategias 

no que diz respeito a esta atividade, orientando-a em duas dire<;iies. 
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Em primeiro Iugar, para o estabelecimento de associas;oes entre empresas e 

universidades, onde as primeiras exercem uma influencia importante na orientas;iio 

das pesquisas nas universidades. Este tras;o distintivo manifesta-se numa especial 

enfase destas empresas para desenvolver projetos de can!ter pr&concorrencial, 

abarcando principalmente tecnologias modemas de ampla utilizas;iio. 

Em segundo Iugar, para o estabelecimento de acordos entre as empresas em 

relas;iio ao desenvolvimento tecnologico. A procura destas associas;5es, que adotam 

formas inter e intra setoriais, tern como prop6sito fundamental fortalecer e proteger a 

tecnologia gerada e posteriorrnente difundida para setores considerados chaves. Esta 

carateristica foi destacada por Chesnais ( 1995), afirmando o seguinte: 

"Um dos resultados dessas alianr;as 6 tornar mais dificil o acesso it 

tecnologia para firmas que niio canst am nas redes que agoura unem 

as mats importantes empresas situadas nos tres p6los da Triada 

(E.U.A. Japiio e a Europa). As alianr;as tecnol6gicas internacionais 

porticipam ass1m, do processo de coneentrar;iio iniciado, que leva 

com freqiiencia cada ve::- maior a estruturas de oferta muito 

coneentradas" (Chesnais, 1995:-120). 

Na medida em que a competitividade desses paises depende do desempenho 

das empresas, a estrategia empresarial complementa-se com providencias que adota o 

Estado para apoiar seu melhor desempenho. Por essa raziio, o Estado tern promovido 

as;5es para o estabelecimento de articulas;Oes entre os niveis macro e micro, criando 

condis;5es para que as empresas, particularmente as pequenas e medias, 

potencializem suas capacidades de inovas;iio e difusiio de tecnolo~:,>ias. Se~:,'lllldo 

mostra Cassiolato ( 1994 ), nas duas ultimas decadas, tem-se constatado, em nivel 

tecnologico, uma dinamica de cooperas;iio que revela tambem, a tendencia da 

tecnologia no nivel de orientas;iio. 

• Rapido aumento de arranjos de cooperas;iio tecnologica entre empresas. 

Comparado com o periodo 1970/79, o nlimero de alianyas mais do que 

sextuplicou na decada subseqiiente (1980/89). 
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• Concentra9iio dos novos acordos na base de pesquisa que diretamente 

determinam os interesses competitivos das empresas. 

• Concentra9iio de acordos em setores de alta tecnolo!,>ia. Entre 1980 e 1989, 

as tecnologias de informa9iio e comunicayiio, biotecnologia e novos 

materiais foram responsaveis por 72% do total de acordos de cooperayiio 

em P&D registrados nesse periodo. 

• Rapida identifica9iio de importantes oportunidades tecnologicas futuras. 

• Consideravel aumento das redes de inova9iio, onde o comportamento 

estrategico das empresas torna-se urn elemento importante. 

• Aumentar os nexos entre as diferentes partes que constituem o sistema de 

C&T para ampliar e acelerar o processo de aprendizado. 

• Concentra9iio de acordos de coopera9ao nos paises da T riada. Do total de 

compromissos registrados nos anos oitenta, 90% teve Iugar em paises que 

formam este bloco. 

• Apoiar a rapida difusiio de novas tecnologias (Cassiolato, 1994: 13,56). 

Na area de C&T, o estabelecimento de condi90es que procuram melhorar o 

desempenho competitivo das empresas, tem-se manifestado do ponto de vista 

organizacional, na concepyiio, estrutura9iio e promoyiio dos Sistemas Nacionais de 

Inova9iio Tecnologica que surgem, alem, como critica e alternativa do modelo para 

promover a C&T implementado no passado. Neste novo arranjo institucional, em que 

diferentes atores interagem para gerar e difundir inova90es, se atribui a empresa urn 

papel principal. 

No ambito da PCT, a Comunidade Economica Europeia tern estabelecido 

objetivos gerais em fun9iio do aumento da competitividade. Segundo destaca o 

relatorio da Comissao Europeia ( 1994), os principais sao: 

• Desenvolver e promover o treinamento de pesquisadores e as suas 

capacidades de mobilidade. 

• Promover a inova9ao e a transferencia de tecnologias, em particular, nas 

medias e pequenas empresas. 
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• Incrementar a colabora.;;ao entre a indilstria e o ensino superior, ass1m 

como entre as firmas privadas e o setor publico de pesquisa. 

• Apoiar e promover o financiarnento e a execu<;;ao da pesquisa industrial. 

• Manter e desenvolver a pesquisa b::isica de alta qualidade 

• Aperfei<;;oar a competitividade econ6mica e estimular o crescimento. 

• Intensificar a coopera<;;ao intemacional, particularmente, entre os paises da 

Europa (European Commission, 1994:127). 

As mudan<;;as na concepyao sobre o papel da P&D ao nivel da empresa, a 

necessidade de alcan.;;ar maior competitividade nos setores industriais e o aumento 

das redes de inova.;;ao sobre as quais se ap6iarn os Sistemas Nacionais de Inova.;;ao, 

tern coadjuvado it mudan<;;a no rumo da poHtica de C&T nos palses capitalistas 

desenvolvidos. Como se mostra no Quadro 4.3., nas duas ultimas decadas, tem-se 

transitado de urn enfoque tradicional de PCT para urn enfoque modemo. 

QUADRO 4.3. TENDENCIAS RECENTES NAS MUDAN(:AS DAS 

POLITICAS DE C&T: DE UM ENFOQUE "TRADICIONAL" PARA 

UM ENFOQUE "MODERNO" 

Politica Cientifica e Tecnologica Politica Cientifica e Tecnologica 

tradicional modema 

Objeto Aspectos materiais (tecnologia Em adi\Oiio, aspectos organizativos, 

material) institucionais e culturais (pniticas 

tecno!Ogicas). 

Objetivo Crescimento econOmico Em adi\Oiio, compatibilidade social e 

ecolo<!ica. 

Etapa do processo de Etapas de pequena presenya no Etapas mais proximas do mercado 

inoval'ito tecnologica mercado (principalmente pesquisa (transferencia de tecnologias). 

bilsica). 

Como parte da politica economica Areas de politica independente, 

(politica tecnol6gica principalmente estritamente interligadas com outras 

lntegra~ao da implicita). areas de politica (politica tecnol6gica 

politica cada vez mais explicita). 

Ator central no processo de inovavao Facilitador e coordenador da auto-

Papel do Estado tecnol6gica regula10iio do processo de inovacao 

lnstrumento Apoio, regu]acao. Provisao da infra-estrutura. 

Tipo de politica Controle direto Controle do context a. 

Fonte: Schienstock. 1994, c1tado em European ComrrussiOn ( !994 J 
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Em resumo, os aspectos tratados neste item, mostraram como a partir da 

decada passada, a PCT dos paises capitalistas desenvolvidos tern experimentado 

muta~5es procurando se adaptar melhor aos atuais desafios competitivos. Em 

particular, o eixo dessas politicas tem-se caraterizado pela introdu~iio de mudan~ 

nas decis5es e formas de estimular o desenvolvimento da P&D, o fomecimento de 

recursos para a atividade, e a maneira de coadjuvar o funcionamento e rela~5es entre 

os atores que formam os sistemas de ciencia e tecnologia. Em urn ambiente de forte 

concorrencia pela apropria~iio de novos mercados, as empresas, em particular as 

pequenas e medias, assumem urn papel central em rela~iio aos objetivos de politica. 

Em tomo delas tern sido criadas condi~5es para aperfei~oar capacidades de inova~o 

que permitam incrementos significativos de produtividade e competitividade em 

beneficio das na~5es de maior desenvolvimento. 

Finalmente, parece possivel inferir que, nos paises capitalistas desenvolvidos, 

as mudan9as na PCT estiveram apoiadas em tres elementos. Em primeiro Iugar, na 

n~iio do aperfei~oamento do papel da empresa, como promotora do 

desenvolvimento e elemento chave da mudan9a tecnologica. Em segundo Iugar, o 

Sistema Nacional de Inovaciio, como forma organizacional que tern promovido as 

articula~5es entre os niveis macro e micro, contribuindo a potencializar as 

capacidades de inova~iio e difusiio de tecnologias das empresas. Em terceiro Iugar, no 

estimulo it cria~iio de condi~5es e novas formas organizativas e gerenciais como via 

chave para alcan~ar maior competitividade, e cujos principais aspectos seriio tratados 

no item seguinte. 
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4.3. Novas formas organizativas e gerenciais como 

elementos chave na reorienta~ao da PCT 

Como foi dito anterionnente, entre as decadas de setenta e de oitenta, a 

pressiio competitiva exercida pelos paises asiaticos, principa!mente pelo Japiio, fez 

com que o objetivo economico de aumentar a competitividade nos setores industriais 

dos E.U.A. e da Europa fosse considerado uma meta cardinal da politica de C&T. 

Paradoxalmente, a introduyiio ace!erada das novas tecnologias geradas pelo 

novo paradigma tecnologico, nao propiciou, com exceiJ9iio do Japao, rapidos 

incrementos de produtividade naqueles paises, apesar de seu carater sistemico e 

interativo (Freeman, apud.: Hurtienne & Messner, !994:33). Segundo Best (1990), 

a organizayiio taylorista de P&D, pela sua rigidez e pela escassa interayiio que 

propiciava, foi se constituindo em urn obstaculo its inovay5es, o que contrastava 

com os metodos japoneses de produyiio flexivel (Best, 1990, apud.: Hurtienne & 

Messner, 1994:33). 

Segundo afinna Freeman ( 1987), o aparecimento de esquemas flexiveis de 

organizayao da produyiio, o dinamismo tecnologico do Japiio e a pressiio 

competitiva exercida pelos produtos asiitticos nos mercados norte-americano e 

europeu, reforyou a atenyao sobre os elementos explicativos da mudanya 

tecnologica. 

A notoriedade alcanyada pela industria japonesa, devido ao auge de sua 

produtividade e it competitividade de suas produy5es foi atribuida, independente de 

va!ores e padroes da cu!tura asiatica, its novas fonnas de organizayao e administrayao 

introduzidas na produyiio. As vantagens japonesas na assimi!ayao, imitayiio e 

incorporayiio de novas tecnologias, proporcionadas em t,'Tande medida por incentivos 

govemamentais, foram adequadamente combinadas com inovay5es organizacionais 

no setor empresarial. 
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0 sucesso das empresas japonesas e de outros paises asiaticos verificado na 

conquista de mercados, chamou a atenyiio dos E U.A. e da Europa para os novos 

metodos de organiza91io e de gerencia aplicados naquelas empresas. Alem de uma 

simples preocupayiio com as novas ferramentas de direyao, as conquistas asiaticas 

contribuiram para assentar as bases para reavaliar o papel de dois atores com 

marcada influencia no fomento da inovayiio tecnologica: a empresa eo Estado. 

Na ordem conceptual, os aportes feitos a teoria da movayiio por varios 

estudiosos da atividade, dentre eles, Nelson e Winter, Rosemberg e Freeman, 

especificamente no tocante a mudanya tecnologica, levaram a um primeiro plano os 

processos que ocorriam ao nivel da firma. A partir de uma perspectiva 

microeconomica, mostrou-se como as empresas, mediante diversos processos de 

aprendizado no decorrer da produyiio, comercializayiio e interay5es empresariais, 

adquiriam conhecimentos que se tomavam em vantagens competitivas cumulativas. 

lsto se dava com base em condiy5es propicias de acumulayao tecnologica e 

aprendizado institucionaL 

0 maior esclarecimento dos processos que ocorriam no interior das firrnas 

esteve tambem acompanhado pelo entendimento de que a inovayiio nao podia ser 

apoiada apenas pelo esforyo majoritario da P&D extemalizada. Diante destas 

consideray5es, os microagentes economicos, neste caso as empresas, principais 

geradoras do conhecimento tecnologico, passaram a ser concebidas, cada vez mais, 

como elos centrais na deterrnina9iio do ritrno e direyao da mudanya tecnologica. Na 

medida em que se aperfeiyoavam suas carateristicas tecnologicas, organizacionais e 

gerenciais, maiores seriam as possibilidades de alcan9ar exitos constantes na 

atividade inovativa, sobretudo, em funyiio do contexto no qual interagem, 

caracterizado, dentre outros, pela forte concorrencia no mercado mundiaL 

Nos paises capitalistas de maior desenvolvimento industrial, a relevancia 

atribuida ao papel da empresa tambem tendeu a crescer em funyao do auge que 

adquiriu a difusiio de tecnologias. Sobre este particular, Hustienne & Messner ( 1994 ), 

apontaram o seguinte: 
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"Os processos de d!fusiio requerem. para seu exito, um grande 

numero de processos de adaptw;:iio: reorganiza¢o dos processos 

laborais, das praticas de gestiio das modalidades de marketing, e 

outros. Estes processos pressupaem a capacidade de introduzir 

inova¢es organizativas e sociais e em consequencia, um nivel 

consideravel de conhecimento acumulado no plano tecnico 

organizativo e social, assim como capacidades de aprendizado que 

permitam o acesso a conhecimentos niio codijicados. Na atualidade, 

os investimentos destinados a esses imateriais - pelo menos nos poises 

industriali::ados e em primeiro Iugar, nas areas de alta tecnologia -

superam, partanto, os correspondentes aos tangiveis em bens jlsicos 

de capital" (Hurtienne & Afessner, 1994:38). 

Com base nesta coloca<;ao, fica evidente que, na medida em que aumentava a 

importancia estrategica da tecnologia e da sua disseminari'i.o, o papel da empresa 

exercia uma fun<;ao cardinal. Esse processo de difusao estaria facilitado pelo 

estabelecimento de redes tecnol6gica ou netwok
34

• De acordo com a OECD (1992), 

as redes tecnologicas e os cluster constituem fundamentos chave para o entretecido 

que acaba formando os sistemas nacionais de inovayiies ou os p61os regionais de 

inova<;iio, capazes de criar circulos virtuosos de acumulayiio de conhecimento e de 

processo de aprendizado tecnol6gico. Assim, as networks e sua vincula<;iio com os 

sistemas de inova<;iio estiio 1igados a uma profunda mudan<;a nas formas de 

organiza<;ao das empresas e na estrutura de seus entre1a<;amentos (OECD, 1992:84, 

100). 

Dado o caniter sistemico das inova<;iies, dos tra<;os cumulativos e 

evo1ucionistas da mudan<;a tecnol6gica e o predominio da forma organizaciona1 

empresaria1 tipo network, a OECD considera que tambem mudaram as carateristicas 

e modalidades da competitividade. Na maior parte dos setores e ramos economicos, a 

competitividade, ao nivel micro, ja nao se explica, principa1mente, por panimetros 

re1ativos aos preyos e custos dos insumos. No novo contexto, adquirem relevancia a 

elevada qua1idade dos produtos, a superioridade na tecno1ogia de processo e a 

34 Segundo OECD (1992), as netuvrks constituem relac6es horizontais de troca de resultados da pesquisa tecnol6gica 

entre empresas, mstitui~c)es de pesquisa. fomecedores e chentes, caraterizados por uma estrutura insritucionaL flexivel. 

:\s redes tecnolOgtcas contribuem. alCm disso, para mtensificar as mudancas mtersctoriais ja constituidas em c/Jmer 

arran~s de rda<;Oes de i11pu1.output ((}tNildonadaipeln men:ado (OECD. 1 !)9:!:77-88). 
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organiza9ao produtiva. A supremacia industrial depende nao s6 da tecnologia, como 

tambem da superioridade em materia de gerenciamento da produ9ao (Ibid., p.239). 

No entanto, o aperfei9oamento do desempenho empresarial nao podia se dar 

apenas de maneira autarquica. E por isso que os processos de reestrutura9a0 

organizacional das empresas nestes paises foram acompanhados de politicas estatais 

que estimularam seu desenvolvimento e expansao. Assim, a partir da decada de 

oitenta, as mudan9as observadas na a9ao do Estado orientaram-se, com grande 

enfase, a conciliar as articulay5es dos niveis micro e macro economicos nas 

atividades de inova9ao e difusao tecnologica. 

Dentre as razi)es que explicam a mudan9a na forma de agir do Estado, 

encontram-se tambem, as decorrentes do processo de globaliza9ao e do discurso 

neoliberal, promovido pelos paises capitalistas avan9ados. A origem destas 

transformayOeS, iniciadas a finais dos anos setenta, e ressaltada por Dagnino quando 

aponta o seguinte: 

" Quando tornou-se evidente para o conJunto dos governos dos 

poises capitalistas avam;ados que seu desenvolvimento, desde ha 

a/gum tempo depende da expansiio de suas empresas transnacionais, 

exigia uma reforma do Estado de maneira a sancionnr, 

potenciali::ando, esta expansiio, estava aberto o caminho a 
mundiali::ar;:iio. Na aparencia, esse Estado se apresenta mais fragil, 

cedendo espar;:os que eram atC entiio de sua exclusiva 

responsabilidade e atuando cada ve:: mms como urn facilitador da 

ar;:iio das empresas transnacionais em direr;:iio ao aprofundamento da 

mundiali::af·ilo" (Dagnino, 199-!a:9). 

A nova estrategia dos govemos nos paises capitalistas de maior 

desenvolvimento industrial foi nutrida tambem do discurso neoliberal que, como e 

conhecido, coloca dentre seus postulados a livre concorrencia e a abertura de 

mercado como pilares da moderniza9ao economica e produtiva. 

Perante a nova realidade que carateriza o contexto intemacional, marcada por 

urna mistura de globaliza9ao e discurso neoliberal e pressionado pelas empresas em 

seus prop6sitos de expansao de mercados, a interven9ao estatal tem-se orientado para 
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a consolida9iio de arranjos favoniveis que beneficiem os interesses de ambos os 

atores - Estado e empresas. 

No entanto, o fato de que nos paises centrais o Estado tenha experimentado 

mudan9as na sua forma tradicional de intervenyao na area de C&T, nao pode ser 

confundido com urn abandono total de suas fun96es. Muito pelo contrano, o papel do 

Estado continua sendo essencial no apoio ao desenvolvimento da C&T. Alem do 

mais, nesses paises continua existindo urna rede social de atores ( empresas que 

intemalizam P&D, sistemas consolidados de C&T, grupos sociais, etc) que 

demandam do Estado a96es concretas na area de C&T. Seu papel estruturante e 

antecipador continua vigente, desta vez, orientado para metas mais congruentes com 

o contexto atual. De acordo corn Cassiolato (1995), a maior parte dos paises da 

OECD tern concentrado seus objetivos em fun9iio de: 

• Apoiar de forma direta as atividades de P&D das empresas atraves de 

incentivos, principalmente, fiscais 

• Respaldar financeiramente as empresas orientadas para a cna9ao de 

ernpregos e a forma9ilo profissional. Em especial os investimentos em 

P&D, prograrnas de automayiio e recursos para consultoria em gestilo e 

organiza9iio. 

• Apoiar o desenvolvirnento de tecnologias especificas, principalmente 

informatica e novas formas de energia. 

• Arnparar a ernpresas ern dificuldades financeiras e que sao de interesse 

social e economico para o Estado (Cassiolato, 1994:23,25) 

Progressivamente, o eixo das politicas e das a96es do Estado em C& T tem-se 

estabelecido em fun9ao de criar urn ambiente propicio no qual as empresas 

potencializam suas possibilidades de inova9iio e de difusao de tecnologias. A panir 

da enfase na competitividade, incorpora-se a ideia de que a politica de C&T se 

transforme ern uma politica de inova9ao e o que tradicionalrnente se conhece 

como Sistemas de Ciencia e Tecnologia, evoluarn para os Sistemas de lnova9ao. 
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Na reahdade, a partir da reorganiza9ao ocorrida nos paises capitalistas de 

maior desenvolvimento, uma nova forma de encaminhar as politicas em C&T esta 

sendo formulada. N utrida dos aportes a teoria da inova9iio, do desafio e da ideologia 

da competitividade
15 

e do processo de g!obaliza9iio, a nova maneira de orientar a 

PCT nos paises capitalistas desenvolvidos ganhou relevancia, redefinindo o papel 

govemamental em materia de C&T A observilncia dos processos de capacita91io 

tecnologica na empresa; o reconhecimento de que a tecnologia e, de maneira geral, 

tacita e intransferivel; o fato de que e, principalmente nas empresas, onde se gera a 

inova91io, e que silo estas Ultimas, mais do que o Estado, as que sustentam a 

competitividade do pais, constituiram importantes fatores que permitiram aos policy 

makers modelar os processes acontecidos na pnitica vinculados it inova91io. 

Uma vez feita a reflexiio sobre esses processes, no campo da policy, gerou-se 

uma politica que, partindo do Estado, orientou-se para o nivel micro, criando 

condi90es e promovendo a ad091io de mecanismos que permitiram melhorar a 

eficiencia dos processes de inova91io. Essa nova politica procurava cobrir a brecha 

observada na dimlmica inovativa do Japao em rela9iio aos E.UA e aos paises da 

Europa. A representa91io do processo de reorienta91io da PCT sintetiza-se na Figura 

abaixo apresentada: 

35Petrella (199-t), assim define essa expressilo: Doutrina cujo fundamento conceptual base.ta-se no fato de nossas 

economias e sociedades estarcm comprometidas em uma guerra tecno16gtca., mdustrial e econOmlCa a ni,·el mundial 

Por 1Sso, o obietiw> supremo e ser o suficientemente forte para derrotar os competidores. Esta ideolog:ta da 

competitividade mundia.l tern modificado o conjunto de palavras chaves utilizadas nas elites do mw1do dcsenvolvido. 

Tem-se tornado palavras chaves: produtitidadc. e(idbuia. efelitidade._fle.xibilidade. pmisibi/idade. tvmm;do. amtm!e, tplilo. 1'odas 

ellis, pertcncentes as "J6gicas" c estCras da tCcnica, da cngenharia e da economia {Petrella. 199-U 1-l.f). 
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"Policy Maker' 

modelando os 
processes que 

ocorriam na 
pffitica vinculados 

a lnovayao. 

lnterpreta~o -+ lmplemental'iio 

• Aspectos vinculados ao 
processo de lnovas;ao 

• Globalizal'iio 

• Desafio competitive 

FIGURA 4.2. PROCESSO SIMPLIFICADO DE REORIENTA(:AO DA PCT 

EM PAISES CAPITALISTAS DESENVOLVIDOS 

Esse processo apresentado na Figura 4.2., levou a introduzir mudan9as nos 

modos tradicionais de interven9iio publica em C&T. A tendcncia atual na 

implementayiio das politicas responde, em boa medida, a uma combina9iio de 

interesses de atores sociais, onde os agentes microeconomicos desempenham urn 

papel cardinal na orienta9iio das politicas em C&T. Ela estimula o aperfeiyoamento 

do desempenho da empresa como elemento dinfunico da inova9iio, a partir da cria9iio 

de condi9oes que facilitem mudan9as organizacionais e novas formas gerenciais que 

potencializam suas capacidades competitivas. 
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4.4. Tendencias atuais da PCT na America Latina: o 

"enfoque gerencial" 

A partir dos anos sessenta, o processo de expansiio das grandes empresas 

transnacionais em direyiio a novos mercados adquiriu grandes dimensiJes. Isto levou a 

que a industrializayiio latino-americana fosse feita, em grande medida - por via 

direta ou indireta- sob o controle das multinacionais. 

A fuga de capitais, o uso de materias primas, recursos naturais e miio-de-obra 

barata, assim como o enfraquecimento da industria nacional, foram, dentre outros, os 

resul !ados de tal expansiio para America Latina. Esta situa9iio terminou por acentuar 

a deteriora9iio dos termos de troca entre paises capitalistas desenvolvidos e nayi)es 

subdesenvolvidas que ja vinha se manifestando anteriormente. 

Partindo da critica das vantagens comparativas do comerc10 exterior, a 

CEPAL recomendou que a America Latina deveria tentar uuc1ar urn novo 

desenvolvimento - para dentro -, atraves da integra9iio economica e da 

implementayiio de reformas estruturais modernas (CEPAL, apud: Sangmeisnter, 

1994:180). Os trabalhos feitos pela CEPAL, voltados para a analise da evolu9iiO das 

relayOeS de troca entre centro e periferia, serviram de base te6rica para justificar o 

papel importante da industrializa9iio nos paises da America Latina, para p6r fim a 

troca desigual existente. 

Apoiados nessa concepyiio, os paises latino-americanos implementaram urn 

modelo de industrializayiio baseado na substitui9iio de importayOeS (lSI), deixando de 

lado a concepyiio do desenvolvimento sustentada pelo modelo ricardiano de 

vantagens comparativas. 

Para uma implementayiio bern sucedida do novo modelo de desenvolvimento, 

requeria-se urna nova politica industrial e cientifico-tecnol6gica. Nestas condi90es. o 
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pensamento sobre ciencia e tecnologia foi orientado a analise da importimcia do 

progresso tecnico para o desenvolvimento da periferia. 

No exame desta problematica, como aponta Guimariies ( 1990 ), surgiram tres 

t 
36 

corren es . 

A primeira corrente, defendia o criterio de que o desenvolvimento economico 

se obteria mediante a transferencia e a reproduviio de tecnologias geradas nos paises 

capitalistas avanvados. 0 importante era produzir internamente e por esta via 

substituir importay6es. Com isso, pretendia-se alcanvar urn aurnento da capacidade 

tecnologica nacional. 

A seg;unda corrente, reconhecia a existencia de urn processo de aprendizado e 

adaptayiio na America Latina que, aos poucos, levaria a geraviio de tecnologia 

nacional. No entanto, este processo niio !evou a realizaviio de importantes inovav6es. 

Apesar de que a adoyiio de tecnologia requeria pequenas modificav6es para sua 

me!hor adaptaviio as materias primas nacionais, dimensoes de mercado, etc, niio 

chegaram a se constituir em ponto de partida para a gerayiio de tecnologias 

endogenas. 

A terceira corrente, mostrava a mconveniencm de copiar modelos de 

desenvolvimento aplicados pelos paises capitalistas avanvados em paises perifericos 

( Guimariies, 1990:44 ). Criticando o chamado efeito demonstraviio, Amilcar Herrera, 

Jorge Sabato e Maximo Ha!ty, dentre outros, tentaram mostrar, que o contexto 

economico e social vigente nos paises da America Latina inibia o desenvolvimento 

de tecnologias proprias. A incapacidade do Estado para criar urna demanda 

tecnologica em funviio de objetivos nacionais proprios, a quase total desatenviio ao 

fomento da atividade cientifica, a falta de comunicas;ao entre a comunidade cientifica 

e setor industrial, eram quest6es criticadas pelos integrantes desta corrente. 

36 Estas correntes sao contidas em duas escolas de pensamento. Escola da dependencia e escola do 

aprendizado incremental 
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Como resultado do debate estabe!ecido entre as diferentes esco!as de 

pensamento, chegou-se a ter uma visao mais clara da importiincia de fomentar o 

desenvo!vimento da capacidade cientifica e tecnologica para o progresso social e 

economico das na~6es !atino-americanas. 

No entanto, ate a decada de setenta, a po!itica em ciencia e tecno!ogia 

amparada pe!o Estado caraterizou-se, em maior ou menor grau, pe!a incoerencia 

entre a politica explicita
37 

e a politica implicita
38 

A primeira tentava a Iongo prazo, 

tendo como vetor de orienta~o o mode!o ISI, e sob a racionalidade da cadeia linear 

de inova~ao, constituir uma capacidade cientifico-tecno!ogica para substituir a 

tecnologia importada. A segunda, orientada a curto prazo, promoveu a o~iio da 

transferencia de tecnologia como via para o desenvolvimento economico acelerado e 

a modemiza~ao produtiva. Porem, diante da fortaleza das empresas transnacionais 

radicadas na America Latina, inibia a gera~ao de tecno!ogia naciona!. 

Presos nessa incoerencia, os Estados latino-americanos, ainda que com 

carateristicas estruturantes, criaram bases institucionais para fomentar urn processo 

de capacita~iio da miio-de-obra e estabe!eceram politicas de apoio a institui~6es 

publicas de P&D. Nao obstante, como destacara Sagasti (1981), com exc~iio de 

alguns setores onde era necessaria uma capacidade local, estas a~5es niio foram 

acompanhadas pela amp!ia~iio da base cientifica e tecno!ogica. A incipiente base 

cientifica e tecnologica nao conseguiu colocar na indilstria os conhecimentos 

necessarios para a expansao de suas atividades (Sagasti, 1981 :167) 

Na rea!idade, durante varias decadas, a racionalidade dos mndelos de PCT 

latino-americanos esteve orientada por uma visiio ofertista, sendo o ofertismo e a 

importa~iio de tecnologias os tra;;:os mais relevantes que marcaram o desempenho da 

PCT nestes paises. Tambem, e tentando atenuar os efeitos negativos do ofertismo, em 

r Para Amilcar Herrera, a politica e_rp/idta representava a "politica oficial" cxpressada em leis, regulamentos e estarutos 

dos agentes encacregados da pianifica~ao da nencia, nos phlnos de desenvolvimento, nas declaracOes govcmamentais. 

etc Basicamente, consatuia o coniunto de disposicOes e normas habitualmente reconhecidas como a politica ctent:ifica 

de urn pai.s (Herrera, 1973:106), 

38 .\ polioca impJiala, que realmente determina o papel da ciencia na sociedade, e ao mesmo tempo, mwto mais difici.l de 

identificar, pois carece de uma estmruraciio formal. E1a cxpressa fundamentalmente, a demanda do proiero nacioilal 

vigente em cada pals (Ibid., p.107) 
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maior ou menor medida, surgiram manifestav5es de vinculacionismo, regulacionismo 

e autonomia restringida que, em diferentes momentos, caraterizaram o 

funcionamento das politicas em C&T
39 

Nos finais dos anos setenta, devido ao impacto do novo paradigma 

tecnologico, o panorama economico e tecnologico latino-americano foi sacudido no 

seus fundamentos. Acompanhado pelo desenvolvimento de novos produtos, 

processos, tecnicas gerenciais e novas formas de organizaviio, este paradigma 

potencializou as capacidades de acumulaviio das empresas transnacionais. Ao mesmo 

tempo, a transformaviio do modelo tecnologico significou, para os paises latino

americanos, a erosao de vantagens comparativas e de mao-de-obra, assim como 

maior dependencia dos paises capitalistas de maior desenvolvimento industrial. 

Ap6s varias decadas de implementaviio do modelo lSI, a realidade latino

americana niio chegou a ver materializadas as esperanvas de desenvolvimento s6cio

economico. Na pnitica, o processo de substituiviio de importav5es, a pesar de ter 

criado certas capacidades de produv5es de bens de capital, demandou uma 

capacidade de uso de tecnologia estrangeira e de eventuais modificav5es pam o ajuste 

de tecnologias its dimens5es de mercado, materias primas, etc. Como assinalara 

Sagasti ( 1981 ), o processo de industrializaviio por substituiviio de importav5es 

assistiu ao estabelecimento de uma estrutura de demanda de produtos industriais 

atraves da importaviio de bens e formas de consumo. Porem, as novas industrias de 

bens de consumo imitaram a elaboraviio de produtos que antes eram importados, 

demandando para isso, maquinarias, tecnologias e insumos intermediarios 

importados. Como conseqiiencia, reforvaram-se os !avos de dependencia com os 

fornecedores externos de tecnologias (Ibid., p.167). 

Ao prescindir de pesqmsas cientificas e tecnologicas capazes de gerar 

tecnologias distintas its existentes, a base cientifica e tecnologica nao foi ampliada, ao 

contritrio do que ocorreu nos paises desenvolvidos (Dagnino, 1994:2 ). Realmente, a 

-'~ Sobre o partic-ular, Cf Dagnino, e1. tiL (l996a) 
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dependencia tecnol6gica da America Latina em relacao aos paises capitalistas de 

maiordesenvolvimento manteve-se presente. 

A inadequac1io do modelo ISI, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto 

de vista economico, na medida em que nao conseguiu gerar o desenvolvimento 

esperado, a chamada "decada perdida" e o crescente endividarnento extemo, 

colocararn os paises latino-americanos, no inicio dos anos noventa, frente a urn novo 

desafio economico. 

De certa fonna, os fatores mencionados foram tambem interpretados como 

"oportunidades" para modificar a previa estrategia de desenvolvimento. No caso do 

modelo ISI, alem de recuperar os aspectos positivos e transitar para uma 

refonnulacao encabe<;ada pelo Estado, foi considerado como obsoleto e, em 

conseqiiencia, abandonado. 

Em urn contexto caraterizado pelo auge da globalizac1io e do discurso 

neoliberal, o novo objetivo consistiu em modificar o padr1io tradicional de insercao 

na economia mundial, baseado na exportac1io de materias primas e de produtos de 

escasso valor agregado, procurando a "integracao competitiva" no mercado 

internacional. 

Em tennos de politica de C&T, o rumo para esta integrao;;ao passa pelo 

estabelecimento de objetivos e instrumentos que promovam a obtenc1io de 

tecnologias foriineas, fonnao;;1io de pessoal qualificado para sua assimilayiio, e a 

confonnao;;1io de organizao;;6es competitivas capazes de abrir espacos no mercado 

extemo. 

Segundo tern sugerido a OECD (1992), os organismos responsaveis da C&T 

deveriam contribuir ao estabelecimento de sistemas nacionais de inovac1io que 

estimulem a cooperao;;1io entre os diferentes atores participantes no processo de 

inovayiio (OECD, 1992:80-81 ). Ampliando sobre a colocao;;1io feita por essa 

organizao;;ao, Cardoza & Villegas (1996), destacam: 
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"Estes sistemas tamhem deveriam favorecer a cria<;iio de a/ mnqas 

estrategicas com empresas transnacionais que este;am em 

capacidade de aportar tanto os recursos tecnol6gicos e jinanceiros, 

como o acesso aos mercados internacionais. Desta forma, 

contrihuira-se a criar a capacidade end6gena minima de P&D 

indispensaveis para a transferencia e adapta<;iio de tecnologias, 

tornando mais facil o acesso as redes mundiais de coopera<;iio 

tecnica e aos sistemas modernos de gerencia e de organizat;:iio da 

produqiio" (Cardoza & Villegas, 1996: 56). 

Parece evidente que, baseado nas experiencias de sucesso de paises 

capitalistas desenvolvidos, tanto no aspecto institucional, quauto em terrnos de 

politicas de C&T, esta proposta parece estar incluida dentro dos objetivos de abertura 

comercial e liberalizayao assumidos pela maioria dos governos latino-americanos. 

Neste sentido, a maior preocupayi\o com o mercado externo, os novos metodos de 

organiza9iio da produ9iio e de gerencia, a eliminayao das barreiras a importayao, 

dentre outros, apresentam-se como questi'ies chaves para a modernizayao tecnol6gica 

da economia, o aumento da competitividade e a retomada do crescimento economico 

latino-americano. 

Durante as decadas de sessenta e setenta, a "receita" de politica 

tecnol6gica dos paises capitalistas industrializados para os paises latino

americanos foi a de importar tecnologias para avan9ar no desenvolvimento de 

suas econom1as. A isto deve-se adicionar que, a partir dos anos noventa, a 

proposta central para estes paises radica na necessidade de introduzir novos 

metodos e forrnas de organizar e gerenc1ar os processos produtivos visando 

favorecer os fins insercionistas (CEPAL, 1990:16 ss). 

Influenciada pelas mudan9as verificadas na PCT dos paises desenvolvidos, a 

America Latina tern comeyado a incorporar em seus novos padri'ies de politica 

elementos similares aos constatados naqueles paises, particuiarmente salientados pelo 

desafio da inseryao competitiva. 

Segundo Porter (1990), o imico indicador seguro de competitividade e a 

produtividade nacional. Dado que a produtividade e gerada nas empresas, elas 
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ocupam o centro das aten90es. Assim, a capacidade das empresas para a inova9iio 

tecnologica, a rapida variedade de produtos e a produ9iio de qualidade sao mais 

importantes que a dota9iio original de fatores de uma economia (Porter, I 990:20). 

As aprecia90es e vias para alcan9ar a competitividade feitas pela OECD e por 

Porter, dentre outros, tern sido assimiladas parcialmente no entorno Iatino-americano. 

Em fun9iio da eficacia inovativa, tern sido retomado o interesse pela gestiio 

tecnologica, cujas primeiras ideias, segundo Sagasti (1983), foram introduzidas na 

America Latina em meados da decada de sessenta, procedentes da Iiteratura norte

americana e europeia (Sagasti, I 983 :97). 

Particularmente, a partir da decada de noventa, apareceram mfuneros 

trabalhos voltados il analise das vias para alcan9ar a competitividade e dos fatores 

que nela influem. Por exemplo, segundo Vasconcellos (19%), a vantagem 

competitiva estit vinculada, cada vez mais, il capacidade das empresas em inovar de 

modo eficaz. 0 que significa inovar de forma integrada com a estrategia da empresa, 

atendendo a uma demanda do mercado, antes dos concorrentes, com qualidade e a 

custos baixos (Vasconcellos, I 996:50). 

De acordo com Parisca (I 995), a gestiio tecnologica, como urn componente 

da atividade gerencial, e Ievada ils empresas e aos centros de pesquisas e entendida 

como a fim9iio gerencial dedicada a estimular a atividade inovativa . Seu objetivo 

fundamental e vincular a pesquisa com a industria. No caso da empresa, a gestiio 

refere-se il administraviio dos processos de aquisi9iio de conhecimentos que acelerem 

o alcance dos objetivos produtivos e comerciais. No caso das instituiyi'ies de P&D, a 

gestiio estit relacionada com a administrayiio das atividades que otimizem o nexo com 

o mercado (Parisca, I 995:22-23). 

Porem, as assimilavi'ies das praticas e concepy0es associadas il 

competitividade e il inova9iio ocorrem em uma realidade social, economica e tecno

cientifica muito diferente a daqueles paises. 
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Como ja foi mencionado, no contexto de paises capitalistas avan9ados, as 

mudan9as na PCT manifestam-se enquadradas em urna estrat<~gia bern definida e 

sob uma forte intervenyao do Estado em C&T Realmente, atraves do apoio 

Estatal, tanto os centros de pesquisas, quanto as empresas tern potencializado suas 

capacidades de gera91io e difusao de novos eonhecimentos e tecnologias, 

aperfeiyoando, alem disso, seus metodos de gestiio. 

Na America Latina, dada a confluencia de multiplos fatores, as mudan9as 

na PCT adquirem uma conotayao diferente. Concordando com Dagnino, et. al., 

( 1997), junto com as criticas feitas ao ofertismo na America Latina, tern 

comeyado a introduzir-se novas interpreta96es da mudan9a tecnologica 

decorrentes das experiencias dos paises avan9ados. A empresa estil sendo 

entendida, nao so como centro do processo inovativo e "saida" aos problemas 

herdados do modelo organizacional precedente mas, praticamente, como a 

soluyao ao desafio da inseryiio competitiva no mercado mundial. Vilrios 

elementos confluem para refor9ar esta tendencia na regiao. 

0 primeiro deles, e 0 entorno globalizado que, objetivamente, demanda 

ayoes em fun91io do desafio da competitividade. 0 segundo. e o enfraquecimento 

da capacidade regulatoria do Estado latino-americano em urn cenilrio dominado 

pelo ideilrio nco-liberal. 0 terceiro, e a nao existencia de urn ambiente propicio 

para a mova91io nas condi9iies do capitalismo periferico, historicamente 

dependente da importa91io tecnologica. 0 quarto, radica na precaria capacidade 

gerencial do setor produtivo latino-americano, onde tem-se proliferado, cada vez 

mais, a ideia da gestao, nao so como uma maneira de aumentar sua eficiencia, 

como tambem como urn instrumento para a cria91io do "empresario 

schurnpeteriano" (Dagnino, et. a!., 1997: 14-15). 

Estes elementos, somados a carencia de importantes externalidades que 

contribuem ao sucesso inovativo, e as novas forrnas organizacionais e gerenciais 

nas quais se ap6iam as recentes tendencias da PCT em paises capitalistas 

avan((ados, parecem ter contribuido a conforrna((iio, na America Latina, do 

'·enfoque gerencial". Ele e caraterizado pela forma de canalizar politicas e 
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instrumentos para estimu]ar OS proCeSSOS de inovas;ao tecno]ogica, dando enfase 

na utilizas;ao de metodos gerenciais tanto nas empresas quanto nas instituis;<>es de 

P&D. 

Ao estar incorporado como substrato da PCT e projetar-se, em termos de 

poHtica e instrumentos, este enfoque reflete varias carateristicas. Dentre elas, 

podem ser apontadas as seguintes: 

Primeira. 0 enfoque gerencial tern como vetor de orientas;ao, basicamente, 

o mercado externo. Em conseqiiencia, ele promove o estimulo ao aumento 

da eficiencia dos agentes microeconomicos e a funcionalidade das 

organizas;iles de P&D. Neste sentido, contrap6e-se ao modelo ofertista 

linear e ao modelo IS! que, mesmo com as conhecidas deficiencias, 

orientavam a PCT e a politica economica sob a reitoria e amparo do 

Estado. Em conseqiiencia, na sua projeyao de politica, nao apresenta 

providencias que procurem colocar a estrutura de P&D nacional em 

funs;ao de solucionar essas necessidades sociais. 

Segunda. Esse enfoque coloca para America Latina a necessidade que tern 

as empresas de tornar-se competitivas; so que a forma em que isso se faz, 

e diferente em relas;ao aos paises capitalistas avans;ados. Ainda que no 

modelo IS! a competitividade se procurava a partir da autonomia 

tecnologica, na visao atual do "enfoque gerencial", essa competitividade e 

procurada atraves da importa91io de tecnologias e da introdus;ao de 

metodos de gestao que melhorem a eficiencia das empresas que sao 

"catapultadas" para o mercado internacional, sem ter, como base para 

enfrentar a concorrencia, a autonomia tecnologica. 

Terceira. A partir do estimulo it adoyao de tecnologia externa, sob 

racionalidade desse enfoque, estimula-se o processo de desregulas;ao do 

Estado em relat;:ao aos fluxos tecnologicos externos. Assim, a liberalizas;ao 

destes fluxos apresenta-se como a via mais pratica para consegwr 

144 



incrementos de bens exportaveis de alto conteudo tecnologico, baseados 

na obten9ao de tecnologias modemas. 

Ouarta. Este enfoque propiie colocar a universidade ao servi9o da 

empresa. So que, no caso da America Latina, esse vinculo se da de modo 

diferente. Diante da carfmcia de P&D intemalizada nas empresas, a 

natureza do nexo universidade-empresa poderia classificar-se de "low 

quality", na medida em que a fronteira do conhecimento e incorporada 

majoritariamente desde fora, e nao a partir da P&D local. Nessas 

condi90es, a inova9ao e maioritariamente "extemalizada", e a principal 

fun9ao da universidade parece orientar-se a forma9ao de recursos hurnanos 

qualificados para operar de modo eficiente as tecnologias incorporadas nas 

empresas. Em conseqiiencia, nao ha nada que obrigue a empresa ter P&D 

intemalizada, a nao serem, nas empresas muito especiais que para serem 

competitivas no exterior necessitam da P&D intemalizada. 

Quinta. A rela9ao de vinculos entre os vertices do conhecido "Triangulo 

de Sabato" tende a agravar-se. Na concer9ao do "enfoque gerencial", nao 

e o Estado aquele que desempenha urn papel decisivo como promotor do 

estabelecimento dos nexos que configuram o triangulo. A baixa 

capacidade do Estado para proporcionar recursos financeiros ao sistema de 

P&D, assim como para estimular a gera9ao de demandas para o vertice 

infra-estrutura cientifico-tecnologica, refor9am a tendencia de 

organiza90es de P&D a relacionar-se com infra-estruturas do exterior. 0 

exodo de cerebros, a execu9ao de pesquisas envolvidas dentro de objetivos 

que nem sempre tern a ver com a realidade latino-americana e o 

condicionamento do financiamento a projetos de pesquisas orientados para 

metas pre-concorrenciais, sao dentre outras, as conseqiiencias resultantes 

dessa 16gica. 

Sexta. Do ponto de vista politico e ideologico, este enfoque fundamenta-se 

e prolifera amparado em projetos marcadamente neoliberais. Ao nao 

incorporar na sua logica a preocupa91io com a questao social, niio 
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consegue estabelccer urna rela91io entre o micro, o macro e o social. Isto e, 

niio estabelcce canais de retroalimentayao entre empresas-Estado

sociedade, em fun9iio de promover o bem-estar sociaL 

Possivelmente, ao nao se perceber com suficiente clareza as implica90eS 

que tern para a C&T a leitura latino-americana das experiencias dos paises da 

OECD, a America Latina parcce assimilar o novo "pacote organizacional" e seus 

postulados. No plano da reflexao sobre a PCT latino-americana e a partir da 

enfase na competitividade, tem-se incorporado a ideia de que a politica de C&T 

se transforme em uma po!itica de inova91io e o que tradicionalmente se conhece 

como Sistemas de Ciencia e Tccnologia, evoluam para os Sistemas de Inova91lo. 

Assim, perante a reestrutura9iio do padriio de interven9iio do Estado em C&T, 

observada a partir da decada de oitenta, e possivel visualizar varias tendencias na 

orienta9iio das politicas de C&T
40 

Sobre este particular, Dagnino et. a!. (! 996), 

revelam as mais significativas: 

• Promo9iio de institui90es vinculacionistas entre universidade e 

empresas ( oficinas de transferencia, incubadoras de empresas e parques 

tecnologicos ). 

• Promover a importa91lo de tecnologias como (mica via de obten9iio de 

tecnologia avan9ada. 

• Formar pessoal capacitado para absorver tecnologias e atuar de modo 

eficiente. 

• A empresa passa a ser concebida niio so como locus da inova91io, como 

tambem como centro do novo esquema de organiza91lo emergente. 

• Adoyiio do mercado como criterio basico para a defini9iio de 

necessidades e prioridades. Nesse sentido, a "funcionalidade" de uma 

institui9iio ou linha de pesquisa, e definida pela coloca9iiO de seus 

resultados no mercado, tornando-se criterio principal para justificar a 

continuidade do financiamento. 

¥1 Estas tendenctas obsenram-se tambem no espaco deixado pela carencm. de uma estrutumr;io formal da politica diripda 

para determmadas ireas. !\estes casos, as demandas de atores de maior poder politico e econ6mico tenrunam. 

estabelecendo o rumo de a~Oes que tributem a seus interesses. 
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• Transforma<;ao do termo restritivo de "Politica de C&r· ao sistemico 

"Politica de Inova<;ao" (Dagnino, et. a/.,1996a:23,26). 

Em resumo, nas tres ultimas decadas, a America Latina tern sido cemirio 

de importantes transforma<;5es na estrutura<;ao e implementa<;ao das politicas em 

C&T. Ate os anos setenta, essas politicas foram definidas, ainda que com 

imperfei<;5es, considerando a importiincia de areas que tributavam os objetivos do 

processo de substitui<;ao de importa<;5es. Nesse sentido, o carater dessas politicas 

de C&T estava em harmonia com as estrategias de corte nacional. 

A partir dos anos oitenta, e devido ao auge dos processo de globaliza<;ao e 

liberaliza<;ao constatados nas economias latino-americanas, as novas tendencias 

na PCT, nao parecem emanar de objetivos propriamente nacionais. Elas parecem 

estar incorporadas dentro dos objetivos de competitividade, globaliza<;ao e 

Iiberaliza<;ao, promulgados pelos paises capitalistas desenvolvidos que, 

aparentemente sem alternativa, tern assumido como proprios a maior parte dos 

governos latino-americanos. 

Em particular, tentou-se mostrar como a adoyao de experiencias bern 

sucedidas de paises capitalistas desenvolvidos, em termos de inova<;ao e de 

formas de organiza<;ao da atividade, nao tern encontrado urn efeito positivo. 

Dentre outras raz5es, devido as grandes diferen<;as do contexto em que estao se 

incorporando. Sem encontrar urn ambiente adequado para a inova<;ao e a partir 

dos prop6sitos de integra<;ao competitiva no mercado mundial, o "enfoque 

gerencial" come<;a a ganhar for<;a. Sobretudo, na medida em que seus postulados 

estao sendo incorporados na implementa<;ao da politica de C&T. Isso foi 

possibilitado, especialmente, pela recuada do Estado na sua fun<;ao reguladora e 

normativa e a partir de seu enfraquecimento no apoio a atividade de C&T, 

questao que sera abordada no item seguinte. 
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4.5. A fragilidade do Estado no fomento da C&T 

Para os paises da America Latina, a chamada decada perdida dos anos 

oitenta significou, alem de uma profunda crise social e economica, o inicio da 

fragilidade de seus estados no fomento da C&T. 

Como indicara Herrera, et. al. (1994 ), a crise economica que esses paises 

experimentaram foi provocada, sobretudo, pela estrategia de desenvolvimento 

adotada nos decenios anteriores. Tal estrategia, baseada no endividamento 

externo, obrigou a liquidar as dividas destas na96es com saidas de grandes 

quantias de capitais. No decorrer dos anos oitenta, cerca de 200 mil milh6es de 

d61ares sairam da America Latina, sem se constatar sequer reduyOeS no montante 

da divida externa (Herrera; et. al., 1994:79). 

A procura de solui(OeS para cumpnr com os compromissos da divida 

externa acumulada levou os governos latino-americanos ao estabelecimento de 

programas de ajuste economico. As providencias tomadas nesse sentido 

terminaram por punir os setores sociais tradicionalmente menos favorecidos, 

assim como areas que, em decadas anteriores, receberam vital apoio estatal. Urn 

exemplo ilustrativo da repercussao da crise no apoio a educa9iio e a P&D, 

apresenta-se no Quadro 4.4. 
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QUADRO 4.4. GASTOS EM P&D E EDUCA<;:AO EM PAISES DA 

AMERICA LATINA 1980 E 1990 

Paises Gasto em Educaclio como %do pm• Gasto em P&D como % do Pffi 

1980 1990 1980** 1990 

Argentina 4,6 3,7 0,44 0,55 

Brasil 3,6 4,6 0,44 0,66 

Chile 4,6 3,7 0,44 0,55 

Colombia 1,9 2,9 0,10 (~2) 0,60 

Costa Rica 7,8 4,6 0,14(86) 0,16 

Equador 5,6 2,8 0,13(79) 0, II (89) 

Guatemala 1,9 1,4 0,50 (83) 0,20 (88) 

Mexico 4,7 4, l 0,43 0,30 

Uruguai 2,3 3,1 0,20 (75) 0,20 (87) 

Venezuela 4,4 4,1 0,35 (84) 0,66 

*Produto Intemo Bruto ** Ano exato dos dados entre parenteses. 

Fonte: ACAL 1994: BJD, 1992 e1993: CNPq eJBICT, 1994: UNESCO, 1993 e 1994; BANCOMUNDIAL 

1993 e 1994. Citado em Cardoza & Villegas (1996) 

Como se mostra no Quadro 4.4., ainda que para 1980 e 1990, em alguns 

paises latino-americanos, os gastos em P&D tiveram reduy5es, de modo geral, 

conseguiram-se manter relativamente estaveis. Uma situayao mais complexa 

observa-se em relayao a significativa diminui9ao dos gastos alocados para 

educayao. Considerando a importilncia deste setor como fomecedor de recursos 

humanos qualificados para a C&T, esta importante redw;;ao de gastos 

evidentemente repercutiu de forma negativa nos sistemas de C&T Iatino-

amencanos. 

Como conseqiii'mcta da depressao economtca produzida na decada de 

oitenta e da desvalorizayiio das moedas nacionais, os or9amentos das 

organizayOeS de pesquisa tambem foram afetados. lsto teve imp!icay5es negativas 

na obtenviio de equipamentos e materials, a maior parte importados, no salario 

dos pesquisadores, assim como na manutenyao das infra-estruturas de C&T nos 

paises da regiao (Cardoza & Villegas, 1996:49). 

Alem das dificuldades financeiras ja aludidas, o processo de 

enfraquecimento do Estado no fomento a C&T viu-se incrementado por varios 

fat ores. 

149 



Primeiro. Com o abandono do modelo IS! - na medida em que esse 

padriio servia de orienta9iio ao progresso cientifico e tecnologico a Iongo 

prazo - os Estados deixaram de orientar o processo de desenvolvimento 

tecnologico endogeno. Liberavam-se, assim, da responsabilidade de 

executar significativos investimentos em C&T destinados a respaldar o 

funcionamento do modelo. 

Segundo. A necessidade de procurar fontes externas de financiamentos, 

levou a adoyiio de urn modelo que privilegiava a expansiio das exportayOes 

e a integra9iio competitiva. Sobre este particular, Dagnino et. al. (1996), 

apontam o seguinte: 

" A proeura de uma "integrm;iio eompetitiva" no mereado 

internacional supi5e o crescimento de setores produtores de bens de 

eonteUdo tecnol6gieo relativamente alto, destinados a exportac;:iio. As 

carateristicas e especifica<;iJes destes bens toma praticamente 

inelutavel a utili::ac;:iio de tecnologias semelhantes as utili:::adas pelas 

empresas transnacionais dos paises capitalistas avanc;:ados. A 

percepc;:iio da impassibilidade de reali::ar esse desenvoh·1mento a 

partir de esforc;:os end6genos. motivou que se outorgara, uma ve:: 

mais. as subsidiarias de transnacionais um papel central nas 

estrategias de desenvolvimento" (Dagnino; et. al .. 1996:20). 

A partir desta colocayiio, fica evidente que os Estados da regiiio niio iriam 

continuar estimulando o desenvolvimento de capacidades em C&T 

baseados em esfor9os nacionais. 

Terceiro. 0 processo de g!obalizayiio e o auge das politicas neoliberais 

tern minimizado o papel do Estado, niio so na sua fun9iio estruturante e 

regu!adora em C&T, como tambem na possibilidade de promover 

ambientes propicios para a inova9iio. Dagnino et. a!., (1996), destacam 

tres fatos que, na ultima decada, evidenciavam as limita9oes dos estados 

!atino-americanos no cumprimento das suas funyoes na area de C& T. E!as 

sao: 
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a) Nao houve propensao a criavao de novas instituivoes. 

b) 0 orvamento dos sistemas de P&D foi mantido inalterado. 

c) Instrumentavao de politicas de desestatizavao de unidades de P&D41 

(Ibid, p.24). 

Quarto. A consideravao da empresa como novo locus da inovayao, tende a 

diminuir a importancia dos interlocutores tradicionais do Estado 

(universidades, organizavi'ies de P&D, etc.) nos esforyos para estabelecer 

vinculos entre os setores de P&D e produtivo. Como resultado, passa-se a 

promover instituivi'ies vinculacionistas, como parques tecnologicos e 

incubadoras de empresas, que seriam as responsaveis por alcanyar estes 

nexos. No aspecto financeiro, a empresa e concebida pelos govemos como 

uma nova fonte de recursos para financiar as pesquisas das universidades. 

Sob este argumento, nao se realizam maiores investimentos nestas 

instituivoes (!bid., p.25). 

Dada a pouca importiincia atribuida it produyao de conhecimentos e em 

funvao do ajuste neoliberal, as politicas de C&T tambem tern sido afetadas na 

presenva da fragilidade do Estado em manter os recursos para o desenvolvimento 

cientifico e tecnologico. De fato, parte das mudanyas registradas na PCT Iatino

americana, tern obedecido as transformavi'ies da intervenviio estatal na area de 

C&T. Sobretudo, a impossibilidade do Estado de gerar urn ambiente propicio a 

inovayao, a escassa capacidade gerencial da empresa latino-americana e os 

objetivos de inservao competitiva no mercado mundial, tern favorecido a entrada 

do "enfoque gerencial", como via para intemalizar a gestao e promover condutas 

competitivas nas empresas. 

41 Em particular estas iiltimas refletem com clareza o novo senso comum que orienta o padcio de intervenc:Jo. A~ 

1!1Stiruic0es desestacizadas que sejam funcionais para o sistema alcan~aram urn vinculo bem sucedido com as urudades 

produtivas que, em contrapartida, financiacio sua at:i'vldade e, portanto, sobrevived.o. :\o caso daquela.s que niio 

consig.un reslstir, deveci se interpretar que, se o mercado n<'io as manteve, &: deveu a que niio eram funoonais e sc 

rUo cram funcionais, nao existia iustificayao para contmuar gasrando ne1as. 0 Estado aparece assim, como urn 

pmtetor do dinheiro dos contribumres. Esta lOgJca por simphsta, poderosa - fica di.ficil responder em seus pr6prios 

teanos. (A obsecvac:in e do Dag:runo). 
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Os elementos que tern sido colocados na abordagem da fragilidade do 

Estado no fomento da C&T, mostram uma mudanya evidente no modo de 

intervenyiio estatal na area, a partir da decada passada. Se ate a decada de setenta, 

os Estados latino-americanos procuravam alcanyar uma autonomia tecnol6gica e 

para atingir essa meta, destinavam investimentos voltados a desenvolver a infra

estrutura de P&D e os recursos humanos, a situayiio atual e bern diferente 

Na presenya de urn Estado cujas funyOeS normativas, antecipat6rias, 

reguladoras e estruturantes tern sido drasticamente reduzidas em funyiio do 

contexto caraterizado pelos fatores anteriormente mencionados, a tendencia a 

manter a diminuiyiio do gasto publico na atividade parece inevititvel. Isto, sem 

duvidas, continuarit tendo impacto negativo no desenvolvimento cientifico e 

tecnol6gico latino-americano. 
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4.6. 0 enfraquecimento do objetivo social do 

desenvolvimento tecnologico 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o sucesso que teve a implementayiio 

do Plano Marshall na Europa serviu de base para o surgimento do conceito de 

moderniza9iio e da ideia da ciencia e da tecnica como motor do desenvolvimento 

economico. Como indicaram Herrera et. al. (1994), baseado na crenya de que os 

paises pobres poderiam alcanyar niveis de vida adequados atraves da ajuda 

economica dos paises ricos e, em particular, devido a ativayiio que se produziria em 

seus aparelhos produtivos ao introduzir tecnologias modernas, este enfoque de 

desenvolvimento foi aceito facilmente pelas classes governantes do Terceiro Mundo. 

Sobretudo, porque parecia brindar a possibilidade de alcanyar bem-estar, sem a 

necessidade de grandes reformas s6cio-economicas (Herrera, et. al., 1994:30). Neste 

sentido, o discurso no que diz respeito ao desenvolvimento da C&T que proliferou na 

decada de cinqiienta, considerou o fomento da C&T como condi9iio necessaria e 

suficiente para o bem-estar economico e social. 

Nas decadas posteriores, foram desenvolvidas por organismos internacionais, 

dentre eles, UNESCO, FAO, OEA e o BID, ayiies para estimular o progresso 

cientifico e tecnologico na America Latina. Com o apoio dessas organiza<;iies, a 

America Latina criou dispositivos institucionais e capacidades intelectuais para a 

estrutura<;iio e desenvolvimento de seus sistemas de C&T. No entanto, no decorrer do 

tempo, o resultado desses esfor<;os niio foi considerado positivo. A partir dos anos 

sessenta, autores como Amilcar Herrera, Jorge Sabato, e Francisco Sagasti, dentre 

outros, comeyaram a questionar as bases do padriio de C&T dominante, assim como 

o grau de vinculo dos "output" do modelo, a solu<;iio dos problemas sociais dos paises 

latino-americanos. Sobre este particular Dagnino et. a!., ( 1996), destacam o seguinte: 
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"f'possivel distmguir duas linhas condutoras que, em distintos graus, 

funcionaram simultaneamente: um diagnbstico crftico do modelo 

vigente e um propbsito de mudanr;a social para os poises !atino

americanos. Um de seus princzpais resultados foi a critica ao modelo 

linear de inovar;ao, ao mesmo tempo que re{utava em seus 

fundamentos o desenvolventismo rostoviano, ao enfatizar os aspectos 

histbricos e politicos que explicavam a genesis dialetica da situar;fio 

entao existente. Propunham-se instrumentos analiticos como ''projeto 

nacional", "demanda social par C&T", ''politica implicita e 

explicita ", "estilos tecnolbgicos ", ''pocotes tecnolbgicos ". E 
particularmente interessante que estes instrumentos tenham sido 

formulados como ferramentas que permitiam compreender a 

mudanr;a em termos globais, e niio somente explicar a situar;iio 

local" (Dagnino, et. a!., 1996:6-7). 

Para os estudiosos da problematica latino-americana em C&T, entre as 

decadas de sessenta e setenta, wn dos aspectos centrais que incidiram no balan<;o 

negativo constatado na area estava na desconexao do sistema de P&D com o sistema 

produtivo, na base do modelo s6cio-economico adotado. Particularmente, porque os 

estilos de desenvolvimento ni:io foram dirigidos a satisfazer as necessidades da 

maioria da popula<yi:io, mas a estimu!ar wna pauta de conswno baseada em modelos 

de paises capitalistas de desenvo!vimento avan~do a qual, na America Latina, tern 

tido acesso so wna minoria. De fato, as carateristicas de tais mode!os de 

desenvolvimento incidiam negativamente nas possibilidades de colocar o 

desenvo!vimento cientifico e tecnologico em fun<yi:io dos amplos segmentos de 

popula9iio mais necessitados. 

Apresentando elementos que ajudariam a explicar os problemas da 

estagna<;1lo da atividade C&T na America Latina, Amilcar Herrera incorporou para o 

estudo dessa prob!ematica os conceitos de politica cientifica explicita e implicita e de 

projeto nacionaf
2 

Particularmente com a utiliza.yi:io destas categorias de analises, chamou-se a 

aten.y1lo a dependencia existente entre o comportamento das politicas explicita e 

implicita e o projeto nacional vigente. Isto e, dependendo do consenso social 
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alcan9ado sobre a base do projeto nacional existente, as politicas explicitas e 

implicitas puderam ou nao, se tomar, de forma critica, contraditorias ou divergentes. 

Na realidade, urn projeto nacional adequado, representante das aspira96es da 

maioria da populayao, necessitava de profundas transformayiies da ordem social, 

ecooomica e politica. Isto permitiria orientar as politicas cientificas e tecnol6gicas 

sob urn amplo leque de demandas internas colocadas aos sistemas de P&D em 

fun9ao do beneficio da sociedade e induzidas pela implementa9iio do projeto 

nacionaL No entanto, como bern colocou Herrera, o sucesso na implementayao desse 

projeto requereria, no minimo, as seguintes mudan9as no contexto socioeconomico: 

• Uma radical distribui9ao dos ingressos em favor das classes populares e 

desse modo criar urn verdadeiro mercado de massas. 

• Mudan9a da agricultura, com a destrui9ao do latifundio e a introdu9iio de 

metodos modernos para produzir. 

• Ruptura da dependencia externa, com o conseguinte abandono do papel de 

produtores de materias primas ou de bens manufaturados. 

• Total reestruturayao do Estado para dota-lo da for9a e autoridade 

necessaria para enfrentar o processo que requer a nacionaliza9ao e o 

controle dos elementos estrategicos do desenvolvimento (Jbid,p.l 09). 

A experiencia verificada na maioria dos paises da America Latina, mostra que 

estas reformas nao tern sido feitas com a profundidade e alcance necessarios. Como 

conseqiiencia disso, e na medida em que nao e inerente ao sistema capitalista 

contrabalancear o desenvolvimento C&T eo bem-estar social, seus sistemas de C&T 

continuam enfrentando problemas, cada vez maiores, para responder as necessidades 

SOCialS. 

Nos paises capitalistas desenvolvidos, a polariza9ao que se estabelece entre 

estas duas categorias chega a ser, de alguma forma, contrabalanceada pela for9a de 

42 Este pro1cto dcfine-sc como "o contunto de obietivos concretos, o modelo de pai<> ao guc asprram setorcs soctais que 

possuem, dtreta ou indnetamenre, o controle econ6m1co e polittco da comunidade, assim como o poder para articuLi~ 

lo e 1IDplemcnt<i-lo" (1-lerrcr~ 1973:107) 
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determinados atores sociais ligados a atividade de C&T. Estes atores, fazendo valer 

suas demandas diante do Estado, conseguem a reivindicayao de beneficios sociais e 

economicos. Em niio poucos casos, o sucesso dessas reclamayoes deve-se a relayiio 

desigual estabelecida por longos anos entre esses paises e as nayiles do mundo 

subdesenvolvido. 

Como aponta Dagnino (1995), existe nesses paises urna "teia de relayiles" 

estabelecida entre Estado, sociedade e comunidade de pesquisa, mediante as quais se 

instaura de modo implicito urn processo de influencias reciprocas e de disseminayiio 

de valores e prioridades. Em condiyOeS historicas e socialmente determinadas, estas 

relayOes induzem criterios de distribuiyao de recursos, rumo das pesquisas e 

apreciayiles especificas sobre qualidade. Assim, o comportamento destas relayOes vai 

delimitando, ao Iongo de urn processo incremental prolongado e continuo, urn 

conjunto de problemas denominado "campo de pertinencia", garantindo que o 

criterio de qualidade seja endogeno a essas sociedades refletindo, ainda que de forma 

difusa, as prioridades sancionadas pela maioria dos pesquisadores. Desse modo, a 

ideia da pesquisa C&T de boa qualidade justifica-se tanto pelo avanyo do 

conhecimento que gera, como pelo uso de seus resultados no desenvolvimento 

economico e, em menor medida, no progresso social (Dagnino, 1995:31 ,32). 

No caso da America Latina a situayiio e bern diferente. Niio existe nestas 

nayiles, como nos paises capitalistas avan9ados, urna "teia de relayOes" entre os 

diferentes atores que delimitem urn "campo de pertinencia'· comprometido com 

objetivos locais. A fragilidade dos atores sociais para estabelecer demandas 

domesticas, a reduzida aten9iio do Estado as questiles sociais, dificuldades 

financeiras para apoiar a P&D e o auge do neoliberalismo, dentre outros, acabam por 

colocar em urna situa9iio critica a incipiente contribuiyiio do desenvolvimento C&T 

ao bem-estar sociaL 

Nestas condi9oes, a pesquisa C&T latino-americana continua orientando-se 

basicamente por criterios de qualidade "modelados" nas sociedades mais 

desenvolvidas. Desta forma, repete-se urna antiga dificuldade de seus sistemas de 

P&D, consistente na sua incapacidade para vincular os resultados de P&D com a 
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soluyao de problemas relevantes para as sociedades a que pertencem. A tendencia 

continua sendo a crescente cooperayao C&T com sistemas de P&D de paises 

desenvolvidos, em detrimento de ayoes similares com paises da America Latina, o 

exodo de cerebros e a adoyao de tecnologias foraneas em detrimento da sua gerayao 

nacional. 

A Figura 4.3., mostra uma das tendencias mencionadas. No caso da 

cooperayao regional, foi utilizado como indicador o ninnero de publica<;iies 

cientificas produzidas de maneira conjunta pelos pesquisadores de dois ou mais 

paises da America Latina. No caso da coopera<;ao intemacional, foi utilizado o 

mesmo indicador com pesquisadores de urn ou mais paises da America Latina e 

pesquisadores de paises fora da regiao. 
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FIGURA 4.3. COOPERACAO CIENTIFICA REGIONAL E INTERNACIONAL 

DE BRASIL, MEXICO, ARGENTINA, CHILE, VENEZUELA E COU)MBIA 

1990 

Na Figura 4.3., pode-se observar a escassa coopera<;ao cientifica entre 

paises da America Latina. Mexico e Venezuela aparecem com a menor 

colabora<;ao dentre as na<;iies selecionadas. A contribui<;ao do Brasil na 
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cooperayao cientifica intemacional e significativa, atingindo o dobro de 

publicay5es da Argentina, que vern em urn segundo Iugar. 

As valorizay5es feitas sobre o objetivo social do desenvolvimento C&T 

nao podem deixar de !ado a problematica que carateriza o contexto desta decada e 

as conseqiiencias que, no aspecto tecnologico, representam para a America 

Latina. 

Como foi mostrado neste trabalho, a situa9lio atual latino-americana esta 

marcada pela crescente liberalizaylio economica, influencia do processo de 

globaliza\ao e a procura de inser9ao competitiva no mercado mundial. Esta 

inser9lio, de acordo com Dagnino et. a!.. ( 1996 ), nao parece possivel, da otica 

neoliberal, a partir da tecnologia local disponivel. Nesta racionalidade alimentada 

pela teoria neoc1assica, onde os conhecimentos cientificos e tecnologicos sao 

considerados como de livre disponibilidade, seria contraditorio e inadequado 

destinar recursos para gerar o que ja esta disponivel. Em conseqiiencia, a 

importa9lio de tecnologias se revela como a politica tecnologica mais eficaz e 

barata (Dagnino et. a!., 1996:27). 

Diante da ausencia do que Dagnino tern denominado "campo de pertinencia" 

e do estimulo a adQ\lio de tecnologias foriineas, o objetivo social do desenvolvimento 

tecnologico continua em crise. Isto permite que se manifeste com maior forya, o 

problema dos impactos negativos que gera a difusao de tecnologias de pmses 

capitalistas avan9ados nas economias com menor nivel de desenvolvimento. 

Como e conhecido, isso acontece porque a gera9lio e aplicaylio de tecnologias 

no contexto dos paises capitalistas desenvolvidos respondem aos problemas ou 

interesses especificos das na90es que as engendraram. Por conseguinte, a adQ\iiO 

dessas tecnologias nao implica sua propensao a solucionar problemas de outras 

sociedades para as quais nilo foram concebidas. Pelo contrario, muitas delas estlio 

orientadas a anular as vantagens comparativas na produyilo de determinados bens 

elaborados tradicionalmente nas na90es menos desenvolvidas, provocando graves 

danos em suas economias. 
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Uma outra dificuldade, associada a introdu~1io destas tecnologias na America 

Latina, e o antagonismo que se produz entre inova~1io tecnol6gica e emprego. Diante 

da inexistencia de profundas mudan~as em seus "projetos nacionais", o efeito social 

gerado pela sua ad~1io, dado o aurnento das taxas de desemprego que geram, tern 

urn caniter perverso. 

Tambem representa urn problema para as sociedades latino-americanas o 

impacto negativo que produzem determinadas tecnologias para o meio ambiente. 

Muitos paises da America Latina tern sido testemunbas deste dilema e dos efeitos 

nocivos produzidos no meio ambiente, resultado da incorpora~1io de tecnologias com 

alto grau de contamina~1io fomecidas pelos paises capitalistas desenvolvidos. 

Os fatores reveladores de que as sociedades de menor desenvolvimento 

enfrentam urn serio problema com a "transferencia de tecnologias" do exterior, 

devido ao contexto em que foram geradas, sao colocados por Petrella (!994 ), ao 

expor seus principais obstaculos. Dentre eles, destaca: 

• De modo geral, as tecnologias transferidas poupam trabalho ou exigem 

habilidades muito complexas e, portanto, n1io se adaptam aos recursos 

disponiveis dos paises receptores e a suas necessidades de uso. 

• A maior parte destas tecnologias e dos sistemas tecnicos implicam nurna 

produ~1io de escala ampla, cuja capacidade esta muito Ionge de 

corresponder its necessidades dos mercados locais. 

• A especifica~1io dos produtos terminados e profundamente incongruente 

em rela~1io as necessidades da popula~1io local. Essa popula~1io esta 

obrigada a modificar sua propria produ~1io, modos de consurno, educa~1io 

e valores, para ajusta-los aos novos requerimentos "impostos'· pelas 

economias e paises que transferem esses produtos. 

• Os incrementos de produtividade e qualidade incorporados com as 

tecnologias transferidas tern freqiientemente urn impacto que vat em 

detrimento das industrias locais, que sao obrigadas a desaparecer. 
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• Procurando o maximo proveito, as multinacionais - agentes principais da 

transferencia de tecnologias - realizam uma forte seleyao entre paises, 

regi5es e areas nos que investem. Por essa raziio, obriga-se esses paises, 

regi5es e areas receptores a enfrentar-se entre eles, com a finalidade de 

atrair os investimentos estrangeiros. 0 resultado e o enfraquecimento da 

capacidade de negocia9ao com o "s6cio" estrangeiro e o crescimento das 

dificuldades para a coopera9ao regional sistematica e efetiva entre os 

paises menos desenvolvidos (Petrella, !994:21-22). 

Finalmente, nos marcos da reflexao latino-americana em ciencia e tecnologia, 

e possivel apreciar uma mudan9a importante que vai em detrimento das analises 

sobre o objetivo social do desenvolvimento tecnologico. 

Dentre as decadas de sessenta e setenta, a reflexao sobre ciencia, tecnologia e 

sociedade colocava os problemas da estrutura economica e social da America Latina 

como centro de suas analises. Nas considera90es feitas nesse senti do, colocava-se que 

o conhecimento necessario para dar solu9ao as necessidades sociais estava na infra

estrutura de P&D nacional. De uma perspectiva endogena e tendo como marco de 

referencia dessas analises a teoria da dependencia, o cepalismo, e o marxismo -

caso de Cuba -, a justi9a social e a autonomia tecnologica latino-americana, 

conferia-se ao Estado urn papel chave como promotor da P&D orientada a solu9ao 

desses problemas. 

Ja a partir da decada de oitenta, e especialmente nos anos noventa, a reflexao 

que se faz sobre ciencia, tecnologia e sociedade, de modo geral, nao esta centrada nos 

problemas estruturais latino-americanos. A visao atual deste pensamento orienta-se 

com for9a para as quest5es ligadas a competitividade. Em outras pala;Tas, o enfoque 

atual sobre ciencia, tecnologia e sociedade ja nao se centra no social e economico, 

mas sim, na competitividade. 

Esta muta9ao do social para o economtco, parece revelar-se a partir da 

realidade que vive hoje a America Latina, visivelmente influenciada pelo 

neoliberalismo e pela globaliza9ao, onde as considera90es sobre as questoes sociais 
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deixam de ser importantes. A isto deve-se adicionar o problema do "enfoque 

gerencial", anteriormente abordado, e a falsa ideia que coloca, no sentido de que os 

problemas estruturais da America Latina que impedem a eficiencia operativa do 

sistema de C&T, possam ser obviados. Neste sentido, esse enfoque e a manifestayao, 

em outra dimensao, do afastamento da anilise da situayiio estrutural latino

americana. Assim, na presenya destas particularidades verificadas no contexto latino

americano na atual decada, o objetivo social do desenvolvimento cientifico e 

tecnologico continua seu caminbo ao esquecimento. 

Em resumo, os aspectos tratados neste item mostraram a necessidade dos 

paises da America Latina, de p6r em pnitica serios esforyos para mobilizar as 

capacidades do potencial acumulado em funyao de objetivos de pesquisa C&T que 

tributem os prop6sitos nacionais em beneficio da sociedade. Nesse sentido, a 

categoria de projeto nacional introduzida por Amilcar Herrera, e o que ela significa 

em termos de implementayao sob o respaldo popular, continua estando vigente como 

via de solu9iio aos problemas que enfrentam os sistemas de C&T latino-americanos 

e, em particular, para que o objetivo social do desenvolvimento C&T seja uma 

realidade inquestiomivel nestas na96es. 
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Conclusoes 

0 capitulo mostrou como a PCT dos paises capitalistas desenvolvidos vern se 

reorientando a partir das novas concepyiles que refor~am os aspectos ligados a 

competitividade. No caso destes paises, a considera~ao da empresa como "locus" da 

inova~ao estimulou o processo de mudan~as no modo de distribui~ao dos recursos 

para a P&D. A industria nao s6 se tornou fonte financeira fundamental das atividades 

de P&D, orientando-as para a pesquisa aplicada e de desenvolvimento, como tambem 

passou a ser sua principal executora. 

Em urn ambiente caraterizado pela forte concorrencm internacional, os 

prop6sitos de consolidar posi~iles conquistadas no mercado e procurar novos espa~os 

no comercio internacional, tern sido complementados por meio da reordena~ao e 

implementa~ao das PCT dos paises capitalistas de maior desenvolvimento. 

Estas politicas tern estado apoiadas em tres elementos pnnc1pa1s: as 

empresas, em particular as pequenas e medias, o Sistema Nacional de Inova~ao, 

como forma de organiza~ao que procura promover as intera~iles entre os diferentes 

atores em fun~ao da inova<;ao, estabelecendo articula~iles entre os niveis macro e 

micro e as mudan~as organizacionais junto com as novas forrnas gerenciais vistas 

como veiculo que potencia as capacidades competitivas das empresas e das entidades 

de pesquisa. 

Uma vez mais evidenciou-se que o objetivo cardinal da PCT nestes paises 

procura aprofundar a hegemonia cientifica e tecnol6gica. Em concordiincia com esse 

prop6sito, tem-se colocado especial enfase em apoiar o desenvolvimento de 

tecnologias cuja n\pida difusao facilita sua inser<;iio nos sistemas econiimicos das 

na<;iles com menor prosperidade econiimica. 
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No aspecto institucional, as ay()es dos Estados em C&T dos paises centrais, 

tern continuam estimulando o desenvolvimento da P&D e protegendo as empresas 

que, por interesses nacionais, seja conveniente continuar subvencionando. 

No caso da America Latina, atraves do novo arranjo institucional que se 

prop5e minimiza-se, ainda mais, o ja reduzido papel normativo e racional do Estado 

no fomento do desenvolvimento da C&T. Este problema adquire maiores dimensiles 

na medida em que o contexto latino-americano tern intemalizado os postulados da 

livre concorrencia, a retorica do discurso neoliberal divulgado pelas grandes 

potencias economicas e a "integra.yiio competitiva" como condi.yiles necessarias para 

alcan.yar economias prosperas. 

Em termos de politica, ficou claro o triinsito de uma PCT para uma politica 

de inova.yiio tecnologica que enfatiza a gestiio e a competitividade como "solu.yiio" 

que contribua it inser.yiio competitiva. Esta transi.yiio incorpora, na sua essencia, a.yiles 

orientadas a promover uma capacidade de gestiio para operar a tecnologia importada. 

0 que, por exclusiio, e devido ao contexto onde ela ocorre, minimiza o papel da PCT 

no fomento do conhecimento cientifico e tecnologico endogeno. 

Este capitulo mostrou como a extrapola.yiio de experiencias bern sucedidas de 

paises desenvolvidos incorporadas a realidades diferentes, geram impactos negativos 

nos sistemas de P&D das na.yiles latino-americanas. Neste sentido, e diante da 

carencia de verdadeiras estruturas sistemicas de intera.yiio e coopera.yiio entre os 

diferentes atores sociais, a globaliza.yiio em curso, o neoliberalismo, e a crise do 

Estado no apoio it C&T, o "enfoque gerencial" parece comeyar a ganhar espa.yos 

modificando substancialmente os padriles de politica e revelando varias carateristicas 

negativas para os sistemas de C&T latino-americanos. 

Finalmente, o capitulo chamou a aten.yiio it vigencia da analise introduzida 

por Amilcar Herrera, utilizando a categoria de "projeto nacional", para a 

compreensao dos principais problemas que apresentam os sistemas de P&D latino

americanos. Especialmente atraves da utiliza.yao dos conceitos "projeto nacional" e 

de "campo de pertinencia", ilustrou-se como, nas condi.yiies atuais vigentes nestas 
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na9iJes, o enfraquecimento do objetivo social do desenvolvimento cientifico e 

tecnol6gico e cada vez maior. 

A experiencia observada na maioria dos paises da America Latina mostra que 

nao tern executadas, com a profundidade e o alcance necessarios, transforma90es da 

ordem social, economica e politica que permitam colocar nos sistemas de P&D urn 

amplo leque de demandas internas em beneficio da sociedade. 

Pelo contrario, como alternativa para a "soluyiio" dos problemas economicos 

e sociais, opta-se por ressaltar o papel da empresa na politica de inova9iio 

tecnol6gica, debilitando o papel normativo do Estado; apela-se a "ideologia da 

competitividade" e continua-se tirando vantagem das capacidades intelectuais 

desenvolvidas na regiao, na procura de solu90es a problemas de P&D que pouco tern 

a ver com as necessidades latino-americanas. 
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Capitulo 5. A politica cientifica e tecnologica 

cubana frente ao novo contexto 

Introdu~ao 

No inicio da decada de noventa, Cuba se viu frente a uma nova realidade que 

representava, ao mesmo tempo, um novo desafio. Com a derrubada do bloco 

socialista, a Ilha foi privada da assistencia financeira e tecnologica oferecidas por 

essas nayiies; foi-lhe reduzido, de maneira significativa, o mercado para seus 

produtos e ficou despojada dos termos de troca comercial estabelecidos no esquema 

de cooperayiio com esses paises. 

Fortemente influenciada pelas mudanyas ocorridas no cenano intemacional, a 

nova situayiio em que Cuba deve continuar se desenvolvendo est:\ condicionada por 

fatores extemos e intemos. No panorama contemporiineo, os fatores extemos 

caraterizam-se pela intensificayiio do bloqueio economico imposto pelos Estados 

Unidos, a reorientayii.o do comercio exterior sob novas condiyiies e a necessidade de 

inserir-se em um mercado intemacional, marcado pela forte concorrencia e a 

globalizayiio dos fluxos financeiros, de investimentos e dos processos de produyao e 

de comercializayii.o. 

No que respeita aos fatores intemos, a impossibilidade de continuar com os 

anteriores niveis de importayiio, devido ils fortes restriyiies financeiras, o predominio 

de um setor industrial tradicional sobredimensionado, o incremento do estimulo ao 

investimento de capital fonineo e o crescente estabelecimento de empresas mistas no 

pais formam urn panorama divergente do de decadas anteriores. Isto, sem duvidas, 

tern alterado a base das re!ayiies economicas e produtivas intemas que foram 

mantidas vigentes ate o inicio dos anos noventa. 
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Em 1994, a partir da cria9ao do Ministerio de Ciencia, T ecnologia e Meio 

Ambiente inicia-se, sobre a base de experiencias intemacionais, a procura por 

modelos organizacionais e concer9i'ies que, adaptando-os as carateristicas do 

projeto de desenvolvimento economico e social cubano, permitiram acometer as 

tarefas do desenvolvimento nas novas condi9i'ies. 

Em 1995, como resultado destes esfor9os e em concordiincia com as 

transforma9i'ies ocorridas no ambiente extemo e intemo coloca-se a necessidade de 

implementar urn Sistema de Ciencia e Inova9ao Tecnol6gica (SCJT} 0 desenho 

deste sistema pretende, em primeiro Iugar, colocar em seu centro a produ9ao de bens 

e servi9os, sobre bases de eficiencia e competitividade, que conduzam a urna 

economia modema e a sua inser9ao vantajosa no contexto intemacional. Sua 

implementa91io procura, alem disso, estabelecer rela9i'ies entre os diferentes atores 

que participam no processo de inova91io e promover o fortalecimento das estruturas 

de interfaces. 

E evidente que estas pretensoes requerem urna mudan<;a no modo que se vern 

implementando a PCT cubana. Como se verifica no ambiente da PCT mundial, as 

novas concer9i'ies parecem orientar-se para o tritnsito de urna politica de C&T para 

urna politica de inova9ao que incorpora a gerencia dos processos de inova91io como 

urn dos elementos basicos desta politica. 

Por urn !ado, e importante apontar que, devido ao atraso e a ineficiencia da 

estrutura empresarial cubana, e 6bvia a necessidade de introduzir metodos de 

gestao para tentar melhorar seu desempenho nas condi9i'ies atuais. No entanto, a 

recente experiencia latino-americana esta mostrando que, por tn!s da introdu9ao 

dos metodos de gestao, esta 0 "enfoque gerencial. 

Na medida em que esse "enfoque gerencial" tern como urn de seus 

substratos, nao o desenvolvimento social, mas sim o neoliberalismo, e 

indispensavel uma analise cuidadosa da maneira de promover a inova9ao e de 

idealizar os vinculos entre P&D e produ91io, que evite reproduzir esse enfoque no 

pais. Se nao se efetuar essas analises, puderia ocorrer uma total contradi<;ao entre 
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urn Estado que na sua politica social, educacional e de saude, dentre outras, 

perrnanece com o objetivo de progresso social, e uma politica de inovayiio que 

adota urn enfoque que contraria esses objetivos. 

Por outro !ado, a curto, medio e Iongo prazos, e inegavel a necessidade que 

Cuba tern de fazer com que suas entidades produtivas sejam eficientes. Nesse 

sentido, a PCT estreitamente vinculada com a politica industrial, de investimentos 

e educacional, dentre outras, deve desempenbar urn papel importante no processo 

de inova9iio tecnologica e de recupera9iio economica do pais. Ao mesmo tempo, a 

formulayiio e implementayiio da nova PCT, deve atender, alem do mais, as 

circunstancias que podem caraterizar o ambiente economico cubano nas proximas 

decadas. 

Em urn cenano de substancial recupera9iio economica, ou de fim de 

bloqueio, as possibilidades de maior abertura da economia poderiam ser notaveis, 

motivando uma rapida incorporayiio de tecnologias no pais. Contudo, isso 

tambem poderia implicar em altos riscos para o sistema de C&T. Varios 

elementos parecem reforyar esta afirmayiio. 

Em primeiro Iugar, porque a passada experiencia mostra que a propensao 

das entidades produtivas cubanas tern sido importar tecnologias, em detrimento 

da gerayiio nacional. Em segundo Iugar, porque a niio implementayao de 

instrumentos normativos e reguladores explicitos, que atuem sobre os fluxos 

tecnologicos provenientes do exterior tern limitado o processo de gera9iio 

nacional de tecnologias. Em terceiro Iugar, porque em urn ambiente economico 

com present;:a crescente de elementos de mercado e no qual as empresas estatais 

adquirem maior autonomia nas decis5es, podem-se originar contradit;:5es entre as 

politicas explicitas e as decorrentes do comportamento empresarial 

comprometendo a autodeterminat;:iio tecnologica do pais. 

A atent;:iio a este ultimo aspecto adquire especial importancia, a partir da 

considerat;:iio de metodos gerenciais como ferramentas para melhorar a eficiimcia 

empresarial e os vinculos entre os setores de P&D e produt;:iio. A carencia de uma 
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politica tecnol6gica explicita puderisa constituir a antessala a entrada do "enfoque 

gerencial", fazendo da politica implicita sua base de expansao. A realidade que 

parece verificar-se na America Latina permite alertar sobre isto. 

Considerando o anterior, o capitulo tern por objetivo mostrar como, no 

inicio da decada de noventa, os determinantes contextuais internos e externos tern 

incidido na reestruturayao do sistema de C&T, determinando a redefiniyao da 

PCT em Cuba. Para alcanyar esse prop6sito, o capitulo foi divido em tres itens. 

Inicialmente, aborda-se as carateristicas do novo contexto presente no inicio da 

atual decada e seus impactos no sistema de C&T. No item 5.2., tenta-se 

estabelecer as principais limitayiies na estruturayao e implementayao do Sistema 

de Ciencia e Inovayao Tecnol6gica (SCIT). Finalmente, no item 5.3., aborda-se as 

carateristicas atuais da PCT e a sua probabilidade de evoluyao futura frente ao 

novo contexto. 

As principais hip6teses que se colocam para o desenvolvimento do 

capitulo sao as seguintes: 

Primeira. A mudanya do contexto internacional tern influenciado na 

estruturayao de urn novo sistema organizacional para a C&T. 

Segunda. A estruturayao e o avanyo na implementayao do SICT estao 

limitadas pelas carateristicas do entomo econom1co e 

tecnol6gico nacional. 

Terceira. A carencia de uma politica tecnol6gica explicita e de seus 

instrumentos reguladores cria as condiyoes para a entrada do 

"enfoque gerencial" incorporado na politica implicita. 

Quarta. Na medida em que a PCT atual se encontra em urn periodo de 

transiyao, ainda conserva trayos do ofertismo expressados em 

ayoes neovinculacionistas . 
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5.1. As mudan~as externas e internas produzidas no inicio 

dos noventa e seus efeitos no Sistema de C&T 

Para Cuba, a primeira metade dos anos noventa esteve marcada por urn 

panorama economico intemo bastante complexo. Tal situa~iio resultou, 

principalmente, do efeito provocado pelo desaparecimento da URSS e a priva~iio 

dos vinculos comerciais estabelecidos anteriormente com o resto de paises 

socialistas do continente europeu na economia nacionaL 

A ruptura das rela~Oes de integra~iio estabelecidas durante anos com esses 

paises significou para Cuba uma dnistica redu~ao de suas importa~Oes- em mais 

de 70% -, a perda de mercados garantidos para seus produtos e a 

impossibilidade de acessar a cn6ditos faceis para o desenvolvimento em condi~Oes 

favoniveis. Nestas circunstancias, em extremo dificeis, ficava comprometida a 

continuidade do desenvolvimento social e economico que se havia conseguido 

alcan~ar para finais da decada de oitenta. 

0 impacto negativo que teve para a economia cubana a mudan~a ocorrida 

nos paises da Europa Oriental viu-se incrementado pelos eteitos do crescente 

processo de globaliza~iio e a permanencia do bloqueio economico estabelecido 

pelos E.UA e refon,;ado atraves da implementa<;:iio da Lei Torricelli
43 

(1992) e, 

mais recentemente, pela Lei Helms Burton
44 

(1996). 

No ambito nacional, a falta de capital, a dnistica redu~iio dos niveis de 

oferta de bens e a carencia de mputs produtivos necessarios para o normal 

funcionamento da produ~iio, incrementaram a depressiio economica verificada no 

inicio dos noventa. A estes fatores uniram-se a diminui<yiio gradual do incentivo 

43 Lei CUJO objetivo csci orn.>ntado a tmpedi.r o comCroo cubano com filtru.s de empoc.sas norte-arnericanas instaladas em 

ourros paises. 

·H Ln onentada a fn:ar os mn'stimentos focineos para Cuba e paraksar o fomec1mento de produtos . .'\ aplicad.o dcssa lei 

cna dn'ersos problemas pam empresas ou para fomcccdores que tcntcm comeoctar com Cuba. 
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ao trabalho, urn significativo deficit or9amentario que atingiu, em 1993, 5 050 

milhres de pesos e urn excesso de circula9iio do papel-moeda que, nesse mesmo 

ano, foi calculado em 11 044 milhiles de pesos
45 

Sob a influencia das mudan9as extemas e das condi9iles que 

caracterizavam o contexto interno, o govemo iniciou urn processo de 

transformayOes orientadas a parar o declinio da economia e preparar o pais para a 

retomada do crescimento sobre novas bases. Para atingir essa meta, foi 

estabelecido urn programa de emergencia nacional denominado "Periodo 

Especial", que apostava na promoyiio de setores onde previamente tinham se 

desenvolvido capacidades que permitiriam enfrentar os novos desafios. Sua 

articula9iio deu-se a partir do estimulo a setores niio tradicionais - turismo e 

biotecnologia - com capacidades de gerar divisas para o pais; o aurnento das 

possibilidades de exporta9iio em setores tradicionais - a9ucar e niquel - e o 

desenvolvimento de urn programa encaminhado a alcan9ar a suficiencia alimentar 

da popula9iio. 

Segundo a CEPAL (1997), dada ausencia de financiamento externo a 

primeira resposta das autoridades cubanas ao shock de 1989 foi reduzir a 

demanda interna atraves de uma politica de austeridade. Contudo, os esfor9os 

encaminhados a atenuar e controlar os efeitos da crise, sem rearranjar a produ9iio, 

foram insuficientes (CEPAL, 1997:8) 

A partir de 1993, o governo implementou novas providencias que 

complementaram o plano de emergencia nacional estabelecido. No que diz 

respeito it economia interna, essas regula90es poderiam classificar-se em tres 

grupos: 

a) Ligadas it esfera produtiva. 

b) Relacionadas como ambiente monetario-financeiro. 

c) Vinculadas it reform a do aparelho estatal. 

·lSEntre..,ista a _lost; Luis Rodriguez, ministro d(:' hnancas c Precos., pcri()dtco Granma 22!11/94, p.4~S. 
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No primeiro grupo de medidas, destacaram-se a regulayao do trabalho fora 

de entidades estatais que, mesmo com determinadas restriv6es, reconheceu o 

exercicio de atividades privadas; criayao de urn mercado agropecmirio, que 

funciona sob condiv6es da oferta e da demanda, dirigido a incentivar a produyao 

agricola
46 

e a cria<;:ao de Unidades Basicas de Produ<;:ao Cooperativa
47

, com as 

quais modificava-se a estrutura da produyao agricola do pais. 

No aspecto monetario-financeiro, em 1994, a Asamblea Nacional aprovou 

varias disposivOeS orientadas a eliminar o excesso de circulante, corrigir o deficit 

oryamentario e recuperar o papel do sahirio como forma de incentivo ao trahalho. 

Em conseqiiencia, o aumento dos preyos de varios produtos e tarifas, a criavao de 

urn sistema tributario que estabeleceu II tipos de impostos, uma contribui<;ao e 

tres taxas e a progressiva redu<;ao das subven<;:oes as empresas estatais
4

R, foram as 

principais providencias de ajuste macro-economico adotadas neste segundo grupo 

de medidas. 

Neste sentido e segundo CEPAL (1997), o ajuste macroeconomico cubano 

atravessou por duas fases claramente diferentes. Entre 1989 e meados de !993, a 

politica economica utilizou a poupan<;a for<;osa das fami!ias como principal 

instrumento estabilizador. Assim, contrair o consumo permitiu encarar a 

interrupyao das transferencias do CAME sem contrair o gasto social, evltando 

uma ampla superinfla<;iio. 0 controle dos preyos contribuiu a preservar o ingresso 

real da popula<;iio. No entanto, o deficit publico atingiu magnitudes significativas 

dado o efeito direto da politica do gasto sociaL Frente a magnitude do shock 

extemo e devido a politica de garantir os empregos e os ingressos da populaviio, o 

46 :..:este metcado, autoriza-se o~ produtores - privados, cooperauvos e e.statais- a cxcrcer a venda direta de pmdutos a 
popula<;:.iio, uma vez cumpridas as cotas de prodm;:iio destinadas ao Estado. 

4
- ~ova forma de organiza<;iio da produdo agropecuiria, implementada em 1993, para melhorar a utihza<;iio e 

conservado da terrae mcrementar a produciio de alimentos. Estima-se que ao termino do processo de fonnado das 

cooperativas 9(flio da miio-de-obra rural esteja formada por camponeses individurus c cooperatTI;stas. 

48 .:..·a re!at6rio apresentado a I\ssemblCia -~acional, o ,\firustro de financa." :\fiyares. reve!ou que, em 1996, o subsidto 

estatal a atividade produtiva nao excedeu OS 1 400 milhOes de pesos. }.hyares, :-..t In forme a ..!lsambiea del Potier Popuhr, 

peri6d1co Granma, 27 de dioembre de 1996, p.-t I~ IDlpon:ante norar que hoU\·e uma significaova diminwdio em 

relat,:io ao anode 1994, que alcan<;:ou 3 44() \t\1P. ;-...,-p entanto, o que se rinha alcancado em 1996 era, amda, uma cifra 

extremadamenre excessi\·a. 
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custo da politica de estabilizayiio foi relativamente pequeno e sua distribuiyiio 

ma1s equitativa se comparada com outras economias latino-americanas (Ibid., 

p.8). 

0 terceiro grupo de providencias govemamentais foi voltada a 

simplifica9iio e reorganizayiio do aparelbo estataL A necessidade de estabelecer 

uma organiza9iio mais eficiente e racional do aparelho estatal que ajudasse ao 

melhor funcionamento da economia, dentro das novas relayOeS de comercio 

intemacional levou, em !994 pelo Decreto Lei 147, a reorganizayiio dos 

organismos da administrayiio central do Estado. A partir desse ano, o processo de 

rearranjo do aparelho estatal provocou uma importante diminuiyiio nos 

organismos centrais, passando de 50 a 32. Tambem houve uma reduyiio 

importante do pessoal que trabalhava nesses organismos, passando de 20 mil a 8 

miL 
49 

Com estas mudanyas, o pais preparava as entidades estatais para uma 

melhor articula9iio dos produtores com as atividades vinculadas ao comercio 

exterior. Ao mesmo tempo, a empresa estatal ganhou maior autonomia na tomada 

de decisoes e na administrayiio de seus recursos. 

Para complementar as transforrnayOes de carater intemo foram adotadas 

providencias orientadas a reinser9iio de Cuba no novo sistema de relayOes 

comerciais com o exterior. Como aponta CEP AL (1997), a reconstruyiio dos 

vinculos com o exterior tem-se baseado em uma retomada do caminho da 

especializayiio, em parte consolidada e em parte abandonada durante o periodo 

dos nexos com o CAME. De fato, os esforyos tem-se encaminhados para 

aproveitar as capacidades produtivas associadas as vantagens comparativas -

ayucar, niquel, tabaco - e impulsionar o desenvolvimento do turismo (Ibid., 

p.l7). 

No processo de reorgamzayiio das relayOes cubanas com o exterior, a 

reorientayiio geoj,'fafica do comercio exterior e a prom09iio do investimento 

4°ConferCnc13 ofcrecida por ht-,>ueras .. \L no Scrrumino sobre .\:cpX:ios e ln\'esrimenros em Cuba, Sao Paulo, ~2/06/95. 



estrangeiro, concebida como fonte imprescindivel de capital, tecnologia e 

mercado, foram medidas consideradas importantes. 

As ay5es dirigidas a reordenayao do comercio deram Iugar a uma 

importante modificayao nas relayOeS de troca comercial de Cuba, quando 

comparadas com as existentes em 1989 e 1995. Em 1989, a relayao comercial da 

Ilha concentrava-se nos paises membros do CAME e era executada por 46 

empresas. Ja em 1995, a modificayao da estrutura do comercio era bastante 

significativa. Nesse ano, Cuba mantinha relay5es comerciais com mais de 2. 500 

firmas de 109 paises, com a participayao de 200 entidades cubanas (Lage,1995:6). 

Do ponto de vista do investimento estrangeiro, as providencias orientadas 

para sua promo<;ao ocupam urn papel importante na atual politica economica do 

pais. Impulsionar o investimento estrangeiro tern contribuido para deter o 

processo de descapitaliza<;ao, naqueles ramos onde intervem, trazendo tecnologias 

e garantindo espa<;os no mercado intemacional. Nesse sentido, particularmente, a 

amplia<;ao de associa<;5es economicas com capital estrangeiro tern sido uma 

importante expressiio do estimulo ao investimento fonlneo. Principalmente a 

partir de 1993, quando a quanti dade destas alian<;as cresceu de mane ira 

significativa. A Figura 5.1. apresenta esse incremento. 

173 



300 ~ 

250 

200 

150 

100 

/ 50 

0~-L~-L~-L~-L~-L~-L~-L 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Anos 

·oNUmerode 
entidades 

Fonte: Modificado de Perez ,0 (1997) 

FIGURA 5.1. ASSOCIA<;:OES ECONOMICAS COM CAPITAL 

ESTRANGEmO. (1990-1996) 

A Figura 5.1., ilustra o nipido aumento das associavoes com capital 

estrangeiro que teve, entre 1990 e 1996, urn incremento medio anual de 28.5%. A 

maior parte destes acordos tern sido estabelecidas com paises como Espanha, 

Canada, Italia e Mexico, e orientados para o setor industrial, o turismo e para a 

mineraviio, em particular, para a busca e exploraviio de petr6leo (Perez, 1997:33). 

Como parte dos esforvos para estimu1ar o investimento estrangeiro e atrair 

capitais, em setembro de 1995 foi promulgada uma nova lei de investimentos que 

dava maiores facilidades ao investidor estrangeiro. Ate entiio, as empresas 

estrangeiras s6 podiam associar-se a empresas estatais e o maximo de capital 

externo permitido era de 50%. Com a nova lei, qualquer empresa estrangeira pode 

investir no pais com ate 100% de capital externo, ficando so mente excluidos 

dessa abertura, os setores de saude, educaviio e defesa (Republica de Cuba, 

1995:8). 

0 processo de mudan<;:as que se iniciou a principio dos anos noventa e as 

providencias que vern sido adotadas come<;:aram, a partir de 1994, a apresentar 
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resultados. Nesse ano, conseguiu-se impedir a queda da economia, atingindo 0, 7% 

de crescimento economico e iniciou-se a redu9iio do deficit or9ament:irio em 72% 

em rela9iio a 1993. Entretanto, a produ9iio industrial niio a9ucareira cresceu 8,5% 

(Lage, 1995:6). 

No entanto, o processo de transformayiio economica em Cuba, niio s6 tern 

repercutido no ambiente economico e produtivo, como tambem na area de C&T. 

Particularmente, interessa tratar seu efeito sobre Ires componentes relacionados 

com essa area. Eles sao: o tecnol6gico, o financeiro eo organizativo. 

Efeito sobre o componente tecno16mco: 0 componente tecnol6gico tern 

sido bastante afetado basicamente por duas causas. A primeira delas, devido a 

queda do bloco socialista, principal fomecedor de tecnologias, e o efeito que isso 

teve na industria cubana. No entanto, com o desaparecimento da URSS niio s6 

foram interrompidos drasticamente os fluxos de tecnologias provenientes desse 

pais
50

, como tambem o fomecimento de materias primas e combustive! 

necessarios para o normal funcionamento da industria nacional. Esta situayiio 

levou a urn processo de descapitalizayiio da industria cubana que, em 1993, 

atingiu seu nivel mais critico. A Figura 5.2. apresenta esse processo. 

s.- A.pc.;;ar de pertenccr a urn vclho paradi[._,m1a com as deficii·ncias i:i indicadas, as tccnolo~"l3S provcnientes desse pais 

permitiram o funcionamento do setor produt:ivo cubano, com recursos energCticos e pecas de n:posi<;iio garantidas 
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FIGURA 5.2. FUNCIONAMENTO DA CAPACIDADE INDUSTRIAL CUBANA 

(1989-1996) 

Na Figura 5.2., pode-se aprec1ar a queda vertiginosa da capacidade 

industrial, entre 1989 e 1993, motivada fundamentalmente pela falta de petr6leo, 

pe<;as de reposi<;ilo e materias primas. Essa situa<;ilo teve tambem particular 

influencia no setor primario da economia. Na agricultura, devido a carencia de 

combustive] e como paliativo a crise, apelou-se a maior utiliza<;ilo das chamadas 

tecnologias tradicionais. A isto, deve-se adicionar a segunda causa, dada pelas 

dificeis condi<;oes financeiras nas quais o pais vern enfrentando a crise 

economica, e seu efeito restritivo nas possibilidades de renovar as tecnologias 

obsoletas. Assim, o panorama tecno16gico cubano tem-se caraterizado por uma 

grande diversidade tecnol6gica, cujas particularidades denotam-se a seguir: 

• tecnologias tradicionais, como o trabalho agricola manual, os moinhos 

de vento e a tra<;ilo animal, que alcan<;am propor<;oes significativas. 

• tecnologias como o trabalho minimo dos solos, o pastoreio racional e 

a energetica solar, com a mais baixa possivel densidade de capital e 

baixos mputs energeticos e quimicos. 
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• tecnologias agricolas de alta produtividade, como as utilizadas no 

cultivo da banana com irriga9ao por microJet. 

• tecnologias de mecaniza9ao agricola de extensa utilizayao, como a 

utilizada na colheita da cana-de-a9ucar, com uma das maximas 

prioridades no uso do combustive! disponivel. 

• tecnologias de base metalmecanica, destinadas, em boa medida, a 

elabora9ao de produtos para substituir importa9oes. Com os produtos 

obtidos por estas tecnologias, procura-se a inser9ao em alguns nichos 

de exporta9ao, sem pretender, necessariamente, uma qualidade 

internacional em todas suas produ9oes. 

• tecnologias de ponta, como as aplicadas no setor da saude publica e a 

biotecnologia - utilizadas na gera9ao de produtos exportaveis 

competitivos e no apoio a qualidade de tal setor - e a telematica, 

representada sobretudo pelos sistemas introduzidos na atividade 

turistica e de modo geral, pelas necessidades de ligayao com o resto 

do mundo (Capote, 1996:16). 

Efeito sobre o financiamento a P&D: A politica do governo cubano de 

preservar e apoiar o desempenho do setor de P&D propiciou que, apesar das 

severas restri9oes economicas, as institui9iies tenham-se mantido funcionando 

com os poueos recursos existentes. Assim, os gastos destinados a P&D como 

propor9ao do PIB, aumentaram de 0,87% em 1990, a 1,43% em 1994. Este efeito 

produziu-se devido tanto ao apoio financeiro estatal, mais ou menos constante, 

quanto pelo efeito da queda do PlB nesses anos
51 

0 apoio estatal no financiamento da P&D permitia tambem garantir 

basicamente os salarios ao pessoal dedicado a atividade, tentando evitar eventuais 

" a cJnt\ (l995bJ. 
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m1grayoes de pesquisadores a outros setores mais "atraentes"52
, assim como 

cobrir outros gastos executaveis em moeda nacional. E por essa razao, que o 

efeito mais negativo no financiamento a P&D produziu-se dada a contrayao no 

fomecimento em divisas por parte do Estado. 

A consideravel escassez de divisas levou a que a aloca9iio desses recursos 

fora de forma muito seletiva. Com isto, tratava-se de garantir o funcionamento 

adequado de instituiyoes de P&D envolvidas nos trabalhos de pesquisa de areas 

altamente priorizadas. No entanto, a impossibilidade de atender aos 

requerimentos em divisas de todos os institutos, gerava grandes dificuldades na 

obtenyao de materiais, de equipamento e outros inputs de vital importancia para o 

normal funcionamento da atividade. Criou-se, entao, urn tipo de polaridade no 

financiamento da P&D as institui<;oes do pais. 

Para atenuar essa situayao, a partir de 1994, foi autorizado aos institutos de 

P&D procurar formas de autofinanciamento que, por diferentes vias, permitiram 

custear em maior grau suas atividades de pesquisa. Assim foram praticadas ayoes 

orientadas, dentre outras, ao estabelecimento de contratos de diversos tipos com 

empresas nacionais e estrangeiras, execuyao de projetos financiados por 

organismos intemacionais, exportayiio de tecnolo~:,>ias e servi9os de consultoria e 

assistencia tecnica. Iniciou-se assim, urn processo paulatino de descentralizayao 

do financiamento para C&T que incrementava a autonomia de administrayao dos 

recursos financeiros nas instituiyoes e possibilitava ampliar o espectro de fontes 

financeiras. 

Finalmente, dentro das novas formas para financiar a P&D e em 

correspondencia tanto com suas prioridades quanto com as decorrentes dos 

objetivos de desenvolvimento economico e social, iniciou-se o transito gradual do 

financiamento por instituiyoes, para o financiamento por projetos de P&D. Isto e, 

s:: Lembremos que, sobrerudo nos trCs primejros anos da dCcada de noventa, a siruaciio cconOmica intema de Cuba era 

extremamente complexa. Os altos niveis de infla<;iio, os grandes desequihbrios enrre ofurra e procura de produtos e a 

perda do valor da moeda nacionaL cria1.'<lll1 as condicOes para mlgracOes de pcsquisadores para empresas que 

func1onavam em asscx..-iac;il.o com capital estrange:iro e para o setor nu1st:lco. onde hana maiores possibilidades de 

obter dJVisas 
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colocou-se maior enfase no financiamento por projetos respeito ao financiamento 

por institui<;;oes. Neste sentido, e em dependencia do tipo de atividade, poden'l 

manter-se urn determinado nivel de financiamento central, devendo-se obter o 

resto pela via da contrata<;;ao. Desta modalidade de financiamento ficaram 

excluidos OS centros de P&D pertencentes a area da saude publica, que 

continuarao a ser financiados a partir do or<;;amento estatal (CITMA, 1995:32). 

Efeitos sobre a organizacao do Sistema de C&T. No inicio dos anos 

noventa, as transforma<;;oes introduzidas na economia cubana, as carateristicas do 

"periodo especial" e os problemas que apresentava o antigo sistema de C&T, 

dentre outros, levaram a cria<;;ao de urn novo sistema de organiza<;;ao na area. 

Ate 1993, o antigo Sistema de C&T manteve-se funcionando sem que se 

tomaram providencias para seu aperfei<;;oamento. Por urn !ado, continuou-se 

baseando em uma serie de supostos que deixaram de existir e por outro, nunca 

chegou a funcionar como urn verdadeiro Sistema
53 

Porem, seu funcionamento 

tentou-se adaptar, na medida do possivel, as novas condi<;;oes. 

No entanto, a pratica mostrava a necessidade de urn Sistema muito mais 

amplo que nao se limitasse a P&D e que abarcasse toda a sociedade, 

principalmente os produtores de bens e servi<;;os. Foi assim que, no ano de J 994, 

junto com a cria<;;ao do Mimsterio de Czencia, Tecnologia y Medw Ambzente 

come<;;ou-se a procurar, a partir de praticas internacionais e da propria 

experiencia, modelos organizacionais e concep<;;oes que permitiram enfrentar os 

novos desafios
54 

Levando em considera<;;ilo as condi<;;oes vigentes no inicio da 

decada de noventa, tentou-se adaptar experiencias foraneas que fossem 

compativeis com as carateristicas do projeto cubano de desenvolvimento 

economico e social. 

SJ .-\pesar de na p.citica cubana acostumou~se a denominar o SIStema de C.-& T como urn s6 conceito, na realidadc o 

\inculo da.'> at:ividades CJentificas com as tecno!6gicas era bastante parcial e debil e o "SIStema" como tal aruava 

pnncipal e frcqllentemente, somente em relaJ;:iio a atividade ctenrifica. Cf Femindcz, ,\L (199(Jj 

54 Dentre os novas desafios estavam a perda do marco referenoal pa!"d a direo;:iio do SIStema de C& T, o aporte da C& T 

ao processo de inset~Yilo de Cuba no mercado intemaciona1¢obahzado c a diminado da linha divis6ria entre P&D e 

produdo 
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Como resu!tado desses esforyos, em 1996 iniciou-se a implementayiio gradual 

de urn novo sistema chamado "Sistema de Ciencia e Inovayiio Tecnologica" (SCIT). 

Seu objetivo cardinal e, em primeiro Iugar, colocar no centro do sistema a produviio 

de bens e servivos sobre bases de eficiencia e competitividade, que conduzam a urna 

economia moderna e a sua inseryiio vantajosa no mercado internacionaL Para isso, 

deve ser realizado urn conjunto de ayOeS que aproximem os resultados de P&D ao 

mercado (CI1MA, 1995:7). 

Em resumo, como se pode apreciar, durante os anos noventa o sistema de 

C&T cubano esteve sob a influencia de urna serie de transformayoes internas e 

externas que repercutirarn de diferentes modos no seu desempenbo. Talvez, a 

mudanya mais importante no tocante a atividade de C&T tenba sido a 

implementayiio do novo SCIT. Com ele, parece ter-se iniciado urna nova 

concepyiio na direviio e orgamza<;iio da atividade. Niio obstante, dada as 

carateristicas do contexto cubano atual, esse sistema estit sendo implementado 

gradualmente, principalmente devido a varias limitayOeS que seriio abordadas no 

item seguinte. 
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5.2. Restri~oes na implementa~ao do Sistema de Ciencia e 

Inova~ao Tecnologica 

0 Sistema de C&T cubano delineado na decada de setenta e prevalecente 

ate 1993, recebeu urn amplo apoio estatal em recursos humanos, em gastos e em 

investimentos a curto e Iongo prazos para seu desenvolvimento e fortalecimento. 

No entanto, o Sistema funcionou como uma esp6cie de "caixa preta" na qual 

destinavam-se significativos montantes de recursos, mas o impacto da suas saidas 

careceu de una adequada quantificayiio. Em outras palavras, niio parece ter 

existido uma correlaviio entre os inputs ao Sistema e seus outputs. Alem do mais, 

seu funcionamento niio conseguiu eliminar o relativo distanciamento entre os 

setores de P&D e produtivo. Raziio pela qual, urn dos seus maiores problemas 

continuo sendo a introduyao de resultados na pnitica. 

A partir de !990, junta-se a esses problemas, a perda do marco referencial 

que significava o bloco de paises socialistas no concemente a direyao do sistema 

e ao modelo de organizayiio de C&T implementado. Tambem, e como ja 

assinalado, em concordiincia com as mudanyas ocorridas ao nivel intemacional e 

as transformayiies no entomo economico nacional levaram it necessidade de 

atualizar as concepyoes sobre a organizaviio da C& T cubana. 

Devido a essas raziies, em 1994, foi desenhado pelo Ministerio de C&T o 

novo SCIT. Como aponta Capote (1996), este Sistema esta conformado por uma 

rede de relayoes que incorpora organizavoes estatais, entidades mistas e privadas, 

assim como nacionais e estrangeiras, cujas atividades e interayiies geram, 

importam, modificam e difundem tecnologias. A sua atual concepyiio se 

carateriza por varios aspectos alguns dos quais se colocam a seguir: 

•Considera as tendencias atuais na esfera da organiza<;iio em C&T. 

• Acentua o papel da empresa nos processos de inovayao, incluindo sua 

participa<;ao como financista de projetos. 
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•Coloca a necessidade de procurar a efetividade e a competitividade nas 

entidades produtivas. 

•Leva em conta a existencia de elementos de mercado no sistema 

econom1co. 

• Reconhece a multiplicidade de fontes e agentes que participam no 

processo inovativo. 

•Enfatiza no principio de avaliayiio integral ex-ante dos impactos dos 

projetos. 

•Acentua a atenyiio no financiamento por projetos respeito ao 

financiamento institucional (Capote, 1996:157-159). 

No entanto, apesar de que nestes momentos parece existir uma clara 

percepyiio da importancia de incorporar a empresa nesse Sistema e dos multip1os 

atores que ele enquadra, existem limitayOes para implementar o SCIT em toda sua 

capacidade. 

Em Cuba, do ponto de vista estrutural da economw, existem vanos 

aspectos que restringem as possibilidades do completo funcionamento do SCIT. 

Por urn lado, prevalece uma economia estatal tradicional que continua 

funcionando com estimulos que niio sao de mercados e que responde a urn 

mercado cativo, a necessidades insatisfeitas acumuladas na sociedade. Por outro, 

incrementam-se os mecanismos de coordenayao economica atraves das relayoes 

de mercado. De fato, planejamento e mercado constituem uma dualidade que 

carateriza a ambiente economico cubano. Isto leva a estabelecer parametros de 

avaliayiio diferentes para medir o desempenho de entidades cujas atividades 

concentram-se, em maior ou menor grau, em urn ou outro mecanismo. Alem do 

mais, qualquer ayiio governamental que atinja o SCIT devera ter, pelo menos por 

enquanto, urn carater diferenciado. Dai a dificuldade de implementar politicas, 

instrumentos, ou medidas que abranjam todo o SCIT. 

Paralelamente, uma outra -dificuldade que enfrenta o SCIT esta 

relacionada com a reconversiio ta;ne16gica. No momento em que o pais come9ou 
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o chamado "periodo especial" evidenciou-se urn processo de descapitalizayao no 

setor produtivo. Ja nao se podia produzir ao ponto 6timo no qual a tecnologia era 

eficiente, dentro da sua propria ineficiencia, e era necessario pilr a funcionar 

grandes linhas produtivas para produ96es numericamente insignificantes, trazendo 

incrementos nos custos. Essa situayao desfavoravel agravou-se pelo fato de que as 

entidades produtivas possuiam, na maior parte dos casos, tecnologias obsoletas e 

sobretudo, com uma alta densidade de materials e de portadores energeticos55 

lsto e, do ponto de vista energetico muito ineficiente e cujo funcionamento estive 

garantido em uma estabilidade no fomecimento de abundantes recursos 

energeticos. 

E evidente que, nas condi96es atuais, as limitayoes assinaladas tomam 

impossivel, do ponto de vista tecnol6gico, reproduzir o anterior padrao de 

crescimento economico. Dai que as autoridades tenham iniciado urn processo de 

reconversi'io tecnol6gica que permita reverter a situa9i'io anterior. Alguns setores, 

como por exemplo o turismo, tern recebido beneficios do spillover tecnol6gico 

consolidando vantagens comparativas - mao-de-obra qualificada -. Contudo, 

esse processo apresenta restri96es dado o escasso financiamento extemo que, por 

urn !ado acelere a reconversao tecnol6gica e por outro, atenue as tensiies que 

possam se derivar dele. 

Apesar de que os subsidios its entidades produtivas tem-se reduzidos de 

forma importante, ainda o Estado cobre os custos do paro das empresas e de seu 

trabalhadores. Tambem, mantem os subsidios ao consumo, o que reduz, em 

termos dimlmicos, a formayao de capital (CEPAL, 1997:21 ). Mesmo que estas 

medidas sejam coerentes com o projeto economico e social cubano, a necessidade 

de realocar fundos para apoiar as fun96es do Estado benfeitor fani mais Iento o 

caminho da reconversao, quanto mais urgente resulta esse processo. 

55 0 fato e que no momenta de desenhar as tecnologia.", especialmente as sm~cicas, o componente energCtico niio era 

uma restridl.o importante a considerar nos pro)etos tecnol6g1Cos. 0 impacto que tsc::o tn·e para o pais em tennos 

energCticos, e ilustrado por Figueras ao ressaltar que Cuba consumia em 1978 urn totall 111 quilogramas de energia 

(em termos de petrOleo eguiYalente) por cada milhiio de dOlares de PIB. Devido .aos esforcos de racionalizac,iio e de 

cconomia, para 1987 essa cifra foi reduzida para 848 kg . .:'<o entanto, nos anos indJCados, o valor desse indtcador sc 

reduz1U na Espanha de 4-07 a 323; na lti.ha de 322 a 259 e no _hpio de 2.86 a 205 (hgucra....,, 1 ()<J4A6) 
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Outro problema importante esta vinculado ao tratamento diferenciado 

dado ao mercado interno e externo no que diz respeito a qualidade da prodw;iio e 

ao estimulo do mercado nacionaL 

De modo geral, o desempenho economico do pais tern sido sustentado no 

papel do setor produtivo naqueles ramos que produzem fundos exportaveis 

tradicionais, bens intermediarios e de capitaL A partir de 1993, com a dualidade 

monetaria
56 

implementada na atividade economica, come9ou a ganhar forya urn 

setor emergente que, nas atuais condi9oes economicas, tern dirigido suas 

prodw;oes para o chamado mercado de fronteira,
57 

ajustado a pariimetros de 

eficiencia e qualidade da suas produyoes. 

A partir de !994, o incremento gradual da participayiio de diferentes 

ramos da economia neste mercado em divisas tern contribuido de forma direta ao 

processo de reanimayiio economica, permitindo o incremento na arrecada9iio de 

divisas. Contudo, isto tem-se produzido em urn contexto que continua bastante 

assimetrico em termos de qualidade da oferta que se destina ao mercado interno 

em moeda nacional, que segue sendo amplamente majoritario. 

Eliminar as assimetrias entre mercado externo e interno e urn desafio que 

deve enfrentar o pais, especialmente, para fazer realmente possivel que as 

entidades de produ9iio de bens e serviyos - eixo central do SCIT - tomem-se 

eficientes e competitivas e conduzam a economia cubana a sua inser9iio vantajosa 

no contexto internacionaL Em particular, porque a cria9iio e consolidayiio de 

futuros espayos no mercado internacional parece estar muito relacionada com o 

estimulo a produ9iio para o mercado interno e o estabelecimento de praticas 

economicas sustentadas em pariimetros de qualidade e eficiencia para a economia 

em geraL 

56 CJ.ItUla.t;.lo moneciria em dais tipos de mocdas; peso e moeda liwcmcnte conversivel0U.C) 

s- :\s entidades produrivas que operam ncste mercado. destinam uma parte de seu.<; produros e servi.yos 2 venda, no 

mercado mremo, em mocda hvremcnte conversivc~ cnquanto que a outra parte dmge-sc a cxportacao. 
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No entanto, como e argumentado pel a CEP AL ( 1997), dado que a 

retomada do crescimento com estabilidade e inclusive a propria forya exportadora 

do pais estiio determinadas pela capacidade de importayiio, sera necessario 

continuar fornecendo ao setor exportador as reduzidas quantidades de divisas para 

adquirir insumos essenciais. Trata-se de politicas adaptativas que balizam a 

reestruturayiio do setor externo e que tern tido que deixar parcialmente de !ado a 

produyiio voltada para o mercado interno (Ibid., p.17). 

Sem aparente alternativa de so!uyiio para esse problema, pelo menos a curto 

prazo, e de se notar que o fato de que a produyiio e os serviyos para o mercado interno 

tenham-se mantido funcionando com essa 16gica no passado, limitou a capacidade do 

sistema de C&T de conferir maior dinamismo a relayiio pesquisa-produ<;iio58 Nesse 

contexto, no qual o mercado interno era muito pouco estimu1ado e cativo, as 

organiza<;5es produtivas limitaram-se a cumprir com os pianos de produyiio, nao 

adotando estrategias de inovayiio tecnol6gica que melhorassem seu desempenho, 

assim como a qualidade de seus produto. 

Reconhecer isto significa que a implementa<;iio efetiva do SCIT requer urn 

Iongo e complexo processo que considere elementos de carater estrutural. Dentre 

eles, a existencia de urn mercado cativo predominante que ainda nao incorpora 

pan1metros de qualidade equivalentes aos do mercado internacional, assim como 

a existencia de urn setor tradicional sobredimensionado e que precisa ser 

reconvertido tecnologicamente. 

0 fato de considerar o produtor de bens e serviyos como ator principal do 

SCIT, faz necessario trabalhar por reduzir as limita<;oes apontadas, assim como 

outras de carater organizativo e financeiro. Ao mesmo tempo, pensar que a 

implementa<;iio do novo SCIT iniciada em janeiro de 1996, e as novas politicas 

que decorrem do novo enfoque sobre C&T possam ser aplicadas em todos os 

niveis e setores da economia seria pouco provavel. Especialmente, porque a 

ss Cabe ressaltar as excey6es no tocante aos serores de saUde e educadio, onde as politicas voktdas a esrimular o mercado 

mterno conscguiram 1111primir dinamismo .it re!ado entre ambos atores com resultados amplamente reconhccidos 

ultcrnaoonal.mcnte 
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situa<;:iio contextual na quai o SCIT deve funcionar e bastante complexa, o que 

nao permite avan<;:ar it velocidade necessaria. 
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5.3. Carateristicas atuais da PCT cubana e probabilidades 

da sua evoluc;ao perspectiva 

Freqiientemente, as carateristicas e trajetorias que assumem as politicas 

cientificas e tecnologicas parecem estar fortemente associadas a dois fatores. Por 

urn !ado, as condiyOeS tecnico-cientificas e s6cio-economicas do pais. Por outro, a 

influencia de processos de origem externa com impacto direto ou indireto na area 

da PCT. Dai que a formulayiio e adoyiio dessas politicas respondam, com certa 

coerencia, aos estimulos que geram esses fatores. 

No caso de Cuba, a PCT vem-se adequando as condiyoes que caraterizam 

o contexto socio-economico e as tendencias no ambito internacionaL Na medida 

em que, neste momento, o processo de reformulayiio da PCT niio tenha sido 

concluido, abordaremos a seguir, alguns aspectos que nos ultimos anos, tern 

caraterizado seu comportamento. 

No final de 1995, o Ministerio de Ciencia, T ecnologia e Meio Ambiente 

estabeleceu varios objetivos, alguns dos quais mostram-se a seguir: 

• Garantir o estabelecimento de uma politica de pesquisa cientifica que 

considere o desenvolvimento estrategico da ciencia no pais, mediante a 

promoyii.o da pesquisa basica e linhas de trabalho de Iongo a!cance, 

como a biotecnologia, a engenharia genetica, o desenvolvimento de 

novos materiais, e o aperfeiyoamento e desenvolvimento a Iongo prazo 

de tecnologias niio convencionais para o fornecimento de energia, 

dentre outras. 

• Combinar as linhas de trabalho a Iongo prazo com as pesquisas 

aplicadas e de desenvolvimento tecnologico que sejam de maior 

urgenc1a para o pais. 
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• Garantir o estabelecimento de uma politica de inova<;ao e mudan<;a 

tecnol6gica, adequada its condi<;5es do pais, que vincule 

adequadamente o leque de tecnologias existentes em fun<;ao dos 

setores, ramos econom1cos e territ6rios, segundo seu papel nas 

perspectivas de desenvolvimento. 

• Contribuir de modo determinante para que a economia cubana alcance 

e mantenha urn espa<;o satisfat6rio no mercado internacional, com 

produ<;5es competitivas que, por sua qualidade e devido it eficiencia 

economico-produtiva, possibilitem o desenvolvimento de uma 

economia moderna e pr6spera. 

• Fomentar o desenvolvimento de produtos novos ou melhorados, a 

partir das concepy5es inovadoras dos processos tecnol6gicos

produtivos, incluindo a obten<;ao de produtos intensivos em tecnologia, 

que incrementem as exporta<;5es, as vendas no mercado de fronteira e a 

substitui<;ao de importa<;5es. 

• Contribuir ao estabelecimento de uma politica energetica nacional, 

atraves da difusao de tecnologias de maior eficiencia energetica e o 

desenvolvimento e utiliza<;ao de fontes de energia alternativa de origem 

nacional. 

• Contribuir a elevar o nivel de vida e o bem-estar da popula<;ao 

(CITMA, 1995:13-!4). 

No entanto, dadas as peculiaridades da situa<;ao cubana, as a<;oes que se 

geram no novo SCIT e as decorrentes das politicas na esfera produtiva e de 

investimentos, dentre outras, tern come<;ado a estabelecer uma depura<;ao entre as 

a<;5es e os objetivos de politica. Inclusive, a PCT atual responde a uma 

combina<;ao de declara<;oes de politica explicita e comportamentos que delineiam 

as politicas implicitas. Tudo isso, vai conformando uma nova maneira de 
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enfrentar a rea!idade que tende a definir o papel dos atores e o rumo da PCT no 

SCIT. 

0 setor produtivo tern sido convocado pelo governo a conseguir melhor 

desempenho e qualidade em suas produyOeS, transitando para esquemas 

produtivos eficientes e competitivos. Na medida em que grande parte desse setor 

esta equipado com tecnologias obsoletas, a necessidade da reconversiio 

tecnol6gica aparece como uma tarefa de maxima importiincia. Neste aspecto, a 

politica de investimento e as decis0es a ela associadas, ao mesmo tempo que 

procuram urna via de solu9iio para o problema tecnol6gico da entidade produtiva 

cubana, tambem incorporam algumas tens(}es no SCIT, particularmente no 

tocante a gera9ii0 e absoryiiO nacional de tecnologia e a autonomia tecno]ogica. 

Segundo tern declarado o Ministerio de C&T, a promo9iio do investimento 

estrangeiro pode conduzir a pratica de assimilar inova90es tecno16gicas em 

centros de P&D, laborat6rios, etc, das empresas matrizes radicadas no exterior. 

Isto poderia reproduzir uma situa9iio muito similar it que se dava com as 

subsidiarias norte-americanas que agiam em Cuba antes de 1959 (Ibid., p.41 ). 

Atualmente, Cuba dispiie da Resolu9iio No 13 sobre transferencia de 

tecnologias que permite avalia-la associada aos projetos de investimentos 

(CITMA, 1998: 1-7). No entanto, a propria lei de investimentos estrangeiros niio 

concede direito de primeira op9iio ao fornecedor nacional de tecnologia. 

As a9oes deste tipo poderiam influenciar no processo de gera9iio nacional 

de tecnologias, niio permitindo rela90es confortaveis de transferencia e 

negocia9iio de compra de tecnologias. Ao mesmo tempo, poderiam aumentar a 

vulnerabilidade do sistema as inova9oes registradas no exterior. 

Como parte dos esfor9os por contribuir a cria9iio de uma atitude inovadora 

que !eve a melhores desempenhos competitivos, especial mente, nos produtores de 

bens e serviyos, a gestiio tecnol6gica vern ganhando marcada influencia no pais. 

Concebida como a gerencia dos processos de inovat;iio tecnol6gica, a aplicat;iio 
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desta ferramenta de dir~ao tem-se promovido tanto nas empresas quanto nos 

centros de P&D. 

Sua aplicac;;ao na empresa procura, entre outras finalidades, desenvolver 

capacidades para identificar e demandar tecnologias, satisfazer necessidades 

economicas e sociais, selecionar e negociar tecnologias e produzir com eficiencia 

e qualidade. 

Nos centros de P&D, a gestao tecnologica se orienta, dentre outras, a 

promover as interac;;6es com o setor produtivo, a comercializayao de seus 

resultados e ao aperfeic;;oamento das capacidades gerenciais e dos recursos 

humanos na esfera produtiva. 

A importancia concedida it gestao tecnologica no processo de inova9iio, 

assim como as restric;;6es financeiras its quais estit submetido o setor de P&D, tern 

levado a uma determinada redefinic;;ao dos perfis originais de trabalho de vitrias 

institui96es de P&D. Elas tem-se desempenhado como agentes de interface entre 

os centros de pesquisas e as empresas produtoras de bens e servi9os. 

A promoyao de dispositivos de interface vern sendo apoiada pelo 

Ministerio de C&T na sua func;;ao de regulador e facilitador das a9oes que, na 

ordem cientifica e tecnologica, possibilitem a competitividade dos atores 

envolvidos no processo de inovac;;ao tecnologica. Sobre este particular, urn dos 

objetivos do SCIT e fortalecer no pais a chamada estrutura de interface que se 

ocupa do complexo conjunto de atividades necessarias para a assimilac;;ao pelo 

setor empresarial, de novas ou melhoradas tecnologias, produtos ou processos. 

Dentre estas atividades encontram-se o desenho, os projetos tecnicos, a gestao 

tecnologica, a consultoria especializada, a mercadotecnica e a gestao de vendas 

ou a comercializac;;ao dos novos produtos e servic;;os (Ibid., p.57). 

Neste sentido, os centros de gestao tecnologica representam casos 

ilustrativos da nova tendencia organizacional e de enfoque na abordagem da 

problematica da inovac;;ao tecnologica no pais. 
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E importante destacar que as diferentes providencias que vern sendo 

tomadas na area de C&T e na reestruturayiio de seu Sistema respondem tarnbem 

its oportunidades e possibilidades da atual conjuntura economica do pais. Isto faz 

com que os atores sociais envolvidos no processo de inova~iio retribuam, com 

determinado grau de coerencia, as logicas e trajetorias que impi)em as 

circunstancias. Porem, a reestrutura~iio do SCIT e da PCT cubana estit ocorrendo 

tambem em fun~iio do novo modelo de PCT nos paises capitalistas avan~ados 

amplamente difundido. Nele estiio incluidas a questiio da competitividade, da 

gestiio, da otimiza~iio dos processos produtivos, das formas de gerenciamento, 

etc, como parte do nucleo de propostas conceptuais e operacionais para organizar 

os sistemas de C&T e direcionar a PCT. 

A combina<;iio desses fatores, unida it perce~iio e ao comportamento dos 

atores sociais no que diz respeito a rela~iio entre ciencia, tecnologia e produ~iio, 

tern com~ado a gerar uma nova tendencia na politica. Na medida em que o 

modelo cubano atual de PCT tern sido parcialmente explicitado, a combina~iio de 

a~5es e objetivos declarativos de politica passam por urn processo de "filtragem" 

cujo resultado aponta para uma nova orienta~iio. Este rumo da politica implicita 

poderiamos qualificar como adaptativo a situa~ao de contexto em que esta 

inserida. A forma simplificada desse processo pode ser representado como se 

mostra na Figura 5.3. 
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FIGURA 5.3. PROCESSO DE CONFORMA(:AO DA PCT LI\1PLICIT A NAS 

CONDI<;::OES ATUAIS DE CUBA 

Decorrente do complexo processo onde interagem variaveis intemas e 

extemas, o Sistema de C&T assim como a PCT tern experimentado mutac;:iies. E 

assim que se vern transitando de urn enfoque tradicional na atenc;:ao ao Sistema e 

na orientac;:ao da PCT para o enfoque que se observa atualmente. 0 Quadro 5.1. 

apresenta algumas carateristicas dessa transic;:ao. 
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QUADRO 5.1. CARATERISTICAS DO SISTEMA DE C&T E 

TENDENCIAS NA PCT CUBANA: DO ENFOQUE TRADICIONAL 

AO ENFOQUE ATUAL 

Enfoque tradicional Enfoque atual 

Objetivo da PCT Contribuir ao Alem da contribui\'iio do enfoque 

desenvolvimento econilmico tradicional, tambem deve incrementar o 

e social papel da inovaviio tecnol6gica no alcance e 

desenvolvimento da competitividade da 

produviio de bens e servivos 

Papeldo Dire\'iio administrativa direta Regulador e facilitador das a10iles entre os 

Ministerio de sabre o sistema e sabre o atores que intervem no processo de 

C&T no Sistema processo de introduciio de inovayao 

deC&T resultados 

Principal foco de Entidades de P&D Entidades de produciio de bens e servicos 

atenviio do 

Sistema de C&T 

Instrumentos mais i Plano de P&D Projetos de P&D e de inovayao 

utilizados para / POlos cientificos produtivos tecnol6gica 

propiciar a P6los cientificos produtivos 

intera~ao entre os Gestiio tecnol6gica 

setores de P&D e Dispositivos de interfaces 

produviio 

Tipo de Por instituivoes de P&D e Por projetos de P&D e de inovaviio 

financiamento a baseado no fornecimento tecnol6gica e baseado em maior 

P&D centralizado de recursos descentralizayiio das fontes de recursos 

Tipo de Programas cientific-a-tecnicos Programas cientifico-tecnicos 

planejamento da Pianos de P&D, Projetos de P&D e de inova,ao 

P&D tecnologica 

Politica de Explicita com apoio it Em processo de reformular;ao. Tendencia a 

pesqmsas pesquisa basica e fomentar a pesquisa basica em areas como I especialmente it aplicada a biotecnologia, engenharia genCtica , a 

energetica, etc., combinando-a com a 
I aplicada nos set ores de interesse estatal 

Tipo de politica Implicita e determinada Implicit"' em processo de formula<;iio 

tecnolOgica baslcamente pelas politicas explicita, Continua determinada pelas 

de produyao, inversao, a<;Oes nas areas referidas 

co mercia! e de saude publica 

Tipo de Ampla, com muito pouca Sua carateristlca dependeri1, dentre 

transferencia de regula<;iio e marcada pelas outros, das regulav6es que possam-se 

tecnologia rela<;6es com o bloco estabelecer nesse processo, da capacidade 

socialista europeu financeira para adquirir tecnologias, da 

I 
veiocidade do processo de reconversiio 

tecnolbglca e da capacidade de negociacao 

de tecnologia 
- -Fonte Quadro elaborado pclo autor a partlT de GECYT ( 1996), ClTMA (l99o ), ClTMA (l99)a). Capitulo 3 

dcsta tcse 

Os aspectos apresentados no Quadro 5, I,, revelam as pnncrpms 

carateristicas e tendencias que se corroboram na atualidade, tanto no SCIT como 
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na PCT. Particularmente, no enfoque atual, observam-se semelhan<;:as e diferen<;:as 

em rela<;:iio ao processo de evolu<;:iio da PCT observado na America Latina enos 

paises capitalistas avan<;:ados. Isto se explica, de algum modo, pela necessidade 

que Cuba tern tido de se nutrir, tanto das experiencias internas obtidas durante 

mais de trinta anos de funcionarnento do sistema, quanto das recentes pniticas 

internacionais em materia de PCT. 

E justamente a partir da experiencia constatada na realidade latino

americana de hoje, que parece pertinente alertar sobre as ameayas e os riscos de 

que se reproduzam em Cuba tendencias similares. 

Junto its criticas feitas ao ofertismo na America Latina e its novas 

interpreta<;:oes sobre a mudan<;:a tecnologica recebidas dos paises capitalistas 

avan<;:ados, a empresa passou a ser concebida como eixo do processo inovativo. 

Como forma de reagir diante da escassa capacidade gerencial da empresa latino

americana e ao desafio da competitividade impulsionado pela globaliza<;:iio 

economica, a politica tecnologica tern se orientado em duas direyiies. Por urn 

!ado, ao estimulo it importa<;:iio de tecnologias para enfrentar a concorrencia no 

mercado internacional. Por outro, incrementar seu uso eficiente atraves da 

capacita<;:iio do pessoal e a introdw;iio de metodos e tecnicas gerenciaiS que 

potencializem o fator competitividade. 

Em urn entorno marcadamente neoliberal e dada a precitria capacidade 

regulatoria do Estado, as decisiies tomadas ao nivel micro, pelos atores 

diretamente comprometidos com o processo inovativo e orientadas pelo mercado 

externo, tern gerado uma tendencia voltada it promo<;:iio do "enfoque gerencial"
59 

Mesmo que a situa<yiio que carateriza o ambiente cubano, particularmente 

quanto ao papel do Estado na dire<;:iio da atividade de C&T, e substancialmente 

diferente it que se observa na America Latina, postergar por muito mais tempo a 

implementa<;:iio da politica tecnologica explicita e seus instrumentos regulatorios, 

59 ..'\s pcincipai_"'- carateri.."'-ticas deste cnfoque na /\mCrica Latina fot"am tratadas no Capitulo -i 
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pode gerar tendencias similares. Em particular, no tocante a propensiio das 

empresas a transferir tecnologias e a 16gica, em parte a ela associada, de proliferar 

OS metodos gerenciais ao nive! micro. 

Resultado das necessidades de empreender urna reconversiio tecnol6gica 

no setor produtivo cubano, a prioridade de adquirir e assimilar tecnologias 

estrangeiras parece ocupar urn espa<;o importante na politica economica do pais. 

Especialmente porque Cuba ainda niio disp(ie de urna estrutura tecnico-produtiva 

que permita urn desenvolvimento tecnol6gico autosustentado. A isso deve-se 

adicionar que, a atual fragilidade da capacidade financeira do pais, niio permite 

maiores avan<;os na importa<;iio de tecnologias. 

No entanto, na presen<;a de urn eventual cenano de substancial 

recupera<;iio economica, as possibilidades de maior abertura da economia 

puderiam ser notaveis, originando urna rapida incorpora<;iio de tecnologias no 

pais. Sobretudo, se consideramos urn eventual fim do bloqueio ou a sua 

atenua<;iio. A maior autonomia concedida as empresas na gestiio de sua atividade, 

sua tendencia preponderante, herdada do passado, a adquirir tecnologias foriineas 

e a demora nas regula<;5es de politica tecnol6gica, criam as condi <;Oes para a 

prolifera<;iio do enfoque gerencial em Cuba. Sobretudo, diante dos crescentes 

reclamos orientados a alcan<;ar maior eficiencia e competitividade nas empresas 

que se observam em tudo o mundo. 

Niio se trata de estabelecer urn reducionismo simplista, no sentido de 

condicionar de forma absoluta as trajet6rias e comportamentos dos atores que no 

nivel micro participam no processo de inova<;iio tecnol6gica, ao papel da politica 

tecnol6gica. Sobretudo, porque existem outras variaveis que tambem influenciam 

nesse processo. 

No entanto, o SCIT cubano niio funcionaria como tal, se as decis5es que 

se tomam em rela<;iio a tecnologia ao nivel micro, niio tern a ver ou niio estiio 

influenciadas pela politica tecnol6gica e seus instrumentos. Pior ainda, o carater 

sistemico do processo de inova<;iio estaria comprometido, mantendo-se os setores 
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de P&D e produv1io funcionando em direyOeS nao convergentes. Ou seja, por urn 

!ado, o setor de P&D continuaria externalizando a pesquisa e tratando de levar os 

resultados a produyao. Por outro, o setor produtivo continuaria importando 

tecnologias, estabelecendo urn circulo vicioso com resultados negativos para o 

Sistema. Sobretudo, quando o enfoque atual sobre o processo inovativo nao esta 

orientado diretamente a fomentar as capacidades de P&D no setor produtivo. 

Retornando ao processo evolutivo contempon1neo do SCIT e a PCT 

cubana, o Quadro 5.2. revela algumas apreciay(ies sobre as analogias e diferenyas 

entre Cuba, America Latina e paises capitalistas avanyados na area de C&T. 
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QUADRO 5.2. SEMELHANC:,:AS E DIFERENC:,:AS NO SISTEMA DE 

C&T E NA ORIENTAC:,:AO DA PCT ATUAL ENTRE OS PAISES 

CAPITALISTAS AVANC:,:ADOS, AMERICA LATINA E CUBA 

Aspectos Paises capitalistas America Latina Cuba 

avancados 
Objetivos da PCT Contribtrir ao crescirnento Contribuir ao crescirnento Contribuir ao 

econOmico apoiado, sobretudo, econOmico baseado na desenvo!vimento econOmico 

pelas grandes empresas. integrayiio competitiva no compativel com as 

Consolida~ao da hegemonia mercado internacional necessldades sociais, 

cientifica e tecno16g1ca. incrementando o papel da 

Detcrrninada aten~iio a aspectos inova~ao tecnolOgica no 

sociais e ecol6gicos alcance e desenvolvimento da 

competitividado da producilo 

de bens e SeiTI~OS 

Papel do Estado no que Facilitador e coordenador da Dificuldades para articular e Regulador e facilitador das 

diz respeito a: autorregula~ao do processo regular as a90es entre os atores ar;Oes entre os atores que 

- Inova~iio inovativo que inten:Cm no processo de intervem no processo de 

inovaciio inovacao 

- cstabelccimento de Cria demandas em funyao de lncapacidade para estruturar Cria demandas em fun9iio de 

demandas de P&D interesses corporativos demandas em fun9ao de objetivos nacionais 

objetiYos nacionais. Mercado 

extemo como criterio basico de 

necessidades e orioridades 

- Regulafiio de fluxos ReguJado. transferCncia de DesreguJado. Prom()\:iiO de Em processo de reguJa~;ao. 

extemos de tecnologias tecnologias entre essas na90es. importayiio de tecnologia como tendencia a combinar 

Gera9iio local de tecnologia via fundamental para obter tecnologia importada com a 

avlllll;ada tecnologia av~ada gerada intemamente 

Sistema de C& T Estrutur"''iio de Sistemas Dificuldados na estrutur31'ilo de Estrutur31'ilo do Sistema de 

Nacionais de lnovaQiio para Sistemas Nacionais de InovaQiiO CiCncia e Inova9iio 

potencializar as capacidades pela falta de capacidade T ecnol6gica para estimular o 

inovativas. integradora dos principa:Js processo de ino\"at;iio. 

A empresa como ator atores que participam no Empresa concebida como ator 

fundamentaL Em particular, as processo de inova~ao. fundamental. 

medias e oe<~uenas. 

Orientac;ao e fomento Areas associadas a tecnologias Investig.aybcs orientadas T endCncia a fomentar a 

das investiga90es de amplo uso generico. basicamente a partir de pesquisa b<isica em areas 

Fomento a P&D industrial e a referencias externas. como a biotecnologia. 

pesquisa universitaria. FuncionaJidade da pesquisa cngenharia genCtica , a 

Projctos de pesquisas defmida pelas possibilidades de energCtica. etc .. combinando~ 

orientados para objeti,'os pre~ colocar seus resultados no a com a aplicada nos setores 

concorrenciais. mcrcado. de interesse estatal. 

Carencia de P&D industrial Fomento as pesquisas em 

universidades e centros de 

P&D. Carencia de P&D 

industrial. 

A~Oes orientadas a Prom()\:iiO de redes de inova~iio. Promoyiio de institui~Ocs Promo~ao de centros de 

propiciar os vinculos Vinculos entre as universidades vinculacionistas ( oficinas de gestao tecnol6gica. 

entre os setores de P&D eempresas transferencia. incubadoras de POJ.os cientificos produtivos. 

e producao empresas. parques T cndCncia a criar dispositivos 

tecnoJOgicos) de interfaces em centres de 

Gestao tecnol6gica P&D e emprcsas 
-Fonte: Quadro elaborado a partJr de GECYT (1996), ClTMA (199)), The european report on scJence and 

techno1oge indicators. octobcrt. 1994: Capitulo 4 desta tese. 
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E interessante observar que as a.;;oes que Cuba vern realizando na area de 

C&T tendem a encontrar mawr convergencia com similares dos paises 

capitalistas avan.;;ados. Isto parece explicar-se pelo papel estruturador que 

desempenha o Estado na condu.;;iio da atividade de C&T, tanto em Cuba como 

nos paises capitalistas avan.;;ados, apesar da ret6rica neoliberal observada nestes 

ultimos. As politicas de ambos os Estados, ainda que com carateristicas e enfoques 

diferentes, procuram dotar seus sistemas de C&T de crescentes fortalezas para 

contribuir ao progresso de suas economias e enfrentar a forte concorrencia no 

mercado mundial. 

Contudo, uma das diferen.;;as mais substantivas esta no enfoque adotado 

no estimulo da P&D industrial. Enquanto nos paises avan.;;ados continua-se 

fomentando cada vez mais a P&D na industria, em Cuba existe uma apreciavel 

carencia nesse aspecto. Talvez a causa principal disto e que no caso cubano, 

igualmente ao acontecido na America Latina, niio foi promovido o 

desenvolvimento de capacidades de P&D diretamente incorporadas nas empresas, 

prevalecendo o desenvolvimento da P&D externalizada. 

Retornando a analise do Quadro 5.2., e comparando Cuba com os outros 

paises latino-americanos, a maior semelhan.;;a esta na forma de propiciar os 

vinculos entre P&D e produ.;;iio. Mantendo a 16gica do esquema inovativo da 

P&D externalizada, tanto num p61o da rela.;;iio quanto no outro, a tendencia tern 

sido promover dispositivos vinculacionistas para obter esse resultado. Assim, 

Cuba e America Latina, mesmo com particularidades em cada urn, parecem 

dispostos a fomentar o chamado neo-vinculacionismo
60

, apoiados na 

implementa<;:iio de mecanismos de interfaces que vinculem os resultados da P&D 

com a produ.;;iio. Neste prop6sito, o instrumento de gestiio tecnol6gica tende a 

60 Denomina-se neo-·vinculacionismo ao recente elemento da politica de C&T, iniciado em meados dos oitenta, que 

reflete uma nova forma de gerar nexos entre dos setores de P&D e produtivo a partir da prOpria leitum latino

amecicana de experiCncias de paises capitalist.as desenvolvidos. Suas dem·acOes normati\·as colocam as universidades 

como principais insntuiy6es do entorno das firma.->, A.s proposr.as neo-\mculacionista._..; incluem a necessidade de cnar 

instancias de mediaciio ou de micro-dimas favociveis a inovayiio. Centradas nesse objetivo promovem a criacii:o de 

-instancias como parques tecnol6gicos, pOlos, incubadorns de empresas., etc, de diferentes cscahL~ e funClonamentos 

(Dagnino; eJ. aL.1996a). 

198 



difundir-se como uma das vias para desenvolver atitudes inovadoras e 

competitivas no ambiente empresarial. 

Ate aqui, tern sido mostradas as principais carateristicas do SCIT cubano e 

da sua atual PCT. Daqui para frente, interessa abordar a probabilidade de 

evoluyiio futura imediata da PCT, em particular, da politica tccnologica cubana 

frente ao novo contexto. Neste sentido, desde 1996, varios espccialistas sob a 

coordenayiio do GECYT, tern estado trabalhando na seleyiio de componentes e 

variaveis que devem ser levados em conta no desenho dessa politica. Mesmo que 

os aspectos que seriio apresentados niio possam ser considerados como 

conclusivos, permitem ter uma ideia dos elementos que podem ser considerados 

importantes incorporar na implementayiio da politica tecnologica cubana para o 

ano 2000. 

Como passo prev10 a estruturayiio simplificada dos cenarios, foram 

estabelccidos varios fatores que, em dependencia de seu desempenho, podem 

condicionar ou modificar suas trajetorias de evoluyiio. Dentre eles, estiio os 

seguintes: 

• Os cenarios estiio bastante predeterminados pela realidade atual e os 

condicionamentos a curto e medio prazos, apresentando notavel inercia. 

Este fato diminui o grau de incerteza na sua prospcctiva ate o ano 2000. 

• Independentemente da evoluyiio concreta do bloqueio dos E.U.A. em 

contra de Cuba, as conseqiiencias desfavoraveis acumuladas estariio 

atuando decisivamente no periodo analisado. 

• A diniimica dos cemirios esta fortemente correlacionada com a 

concepyiio e resultados da aplicayiio da Politica Economica, que se 

deve considerar fator decisivo da Politica Tecnologica. A isto deve-se 

adicionar, dentre outros elementos, a diniimica e complexa situayiio do 

entomo intemacional e a influencia da comunidade regulatoria 

intemacional- Organizayiio Mundial do comercio (OMC), Foods and 
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Agricultural Organization (FAO), Organizat;iio Mundial para a Saude 

(OMS); International Standard Organization (ISSO), etc. 

• A estrategia de importat;iio e exporta9iio de tecnologias - urn dos 

objetivos prioritarios da Pohtica T ecnologica- esta condicionada pela 

referida diniimica internacional. Seu aproveitamento exige energico 

desenvolvimento da eficiencia e qualidade da produ9iio de tecnologias 

exportaveis e a acertada seleyiio de areas chaves de posicionamento 

cubano. 

• Tanto o indicado anteriormente, quanto outros fatores, alguns deles 

estruturais, levam a considerar como pariimetros estaveis varios 

aspectos nacionais e internacionais. Isto obriga a atuar na construyiio de 

cenarios em direyao a urna "corre9iio moderada de urn rumo ja 

trat;ado". Isto e, com pouca margem de liberdade no momento de fazer 

a projeyiio normativa (GECYT, 1996:20). 

A partir da considera9iio dos fatores restritivos na construyiio dos cenarios, 

o trabalho de prospectiva apresentado pelo GECYT sugeriu dois cenarios biisicos. 

No documento que foi elaborado, intitulado Problema estrategico P-17. 

Jnvestigaci6n cientfjica e politico tecnol6gica. Jndicaciones gerales para a 

elaboraci6n del informe sabre politico tecno!6gica, esses cenarios sao descritos, 

sucintamente, da seguinte forma: 

• Cenario dual-estabilizado em fase de reeupera~iio em direyiio it 

integra~iio. 

No aspecto macroeconomico, aproxima-se o "setor emergente" da 

economia e o "setor tradicional". 0 primeiro (o setor emergente), consolida o 

caniter socialista da competitividade"
1
, enquanto o segundo melhora a sua 

competitividade. Na C&T, acontece uma aproximayao entre o segmento 

61 :\esrc dcx:umento &; dcscreve a compctit:ividade rocialista como "a vmude de concorOCnoa efetwa, nacional e 

mtemacional. baseada principalmente na alta c crescemc gualidade c os baixos e decrescentes n1stos da produdo e os 

semt;:os e apoiada em uma inrensa gestio comercia.l, em condit;:Oes de firmc prevalCncia est:categica do mteresse social, 

garancia do caciter sociahsta do desem·olvimento, na qual amcuhm-se de forma dialet:ica os interes..<:t's organizacJOnais, 

grupai5 e pessorus". 
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priorizado da P&D e o resto desse setor, em termos amilogos ao indicado 

anteriormente, crescendo o aporte da ciencia e a inovayiio tecnol6gica il 

competitividade da produyiio de bens e serviyos. 

0 anterior pode constituir uma primeira etapa, seguida - sem soluyiio de 

continuidade no fundamental - de uma segunda etapa em que se comec;a atingir 

e desenvolver a integrayiio dos setores economicos (emergente e tradicional) em 

condiyoes de aceitilvel e crescente competitividade. Desta forma, vai-se 

conseguindo uma economia nacional razoavelmente coerente, em urn esquema de 

multiplicidade de formas de propriedade, sob a protec;iio da propriedade sociaL 

• Cenario dual condicionado pela atual situa~o com determinada 

inercia e moderadamente animado pela recupera~o. 

Comparado com o anterior, supi)e urn movimento com menor progresso 

devido il ac;iio de varios fatores internos e externos. Na sua primeira etapa, 

prolonga-se parcialmente a situayiio atual, comeyando a melhorar 

heterogeneamente. A segunda etapa, tende a assemelhar-se il primeira etapa do 

cemirio anterior, mas atuando em condiyoes mais "agitadas" do campo de ac;iio. 

Portal motivo, considera-se menos favonivel que a indicada no cenario anterior. 

Neste cemirio, ainda que a polariza;riio entre a P&D priorizada e a niio 

priorizada deva experimentar uma ligeira modificac;iio favoravel, niio se consegue 

eliminar, em alguns casos, o efeito desfavonivel que ocasiona no segundo grupo
62 

(!hid, p. 1 9). 

Decorrente das anillises dos cenilrios propostos, o grupo de especialistas 

ou experts determinou urn conjunto de variaveis, assim como o peso de cada uma 

delas, factiveis de considerar na estruturac;iio da politica tecnol6gica cubana. 0 

Quadro 5.3. apresenta o resultado desse trabalho. 

62 Lma aborda,gem particulwzada dos cenimos pode ser encontrado em GECl:T, 1996, p. 17-21 
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QUADRO 5.3. ELEMENTOS DA POLITICA TECNOLOGICA E 

VALOR MEDIO DE SUAS VARIA VEIS 

No 

u 

1.2 

1J 

!.4 

L5 

2 

GERAcAO,C!BTEN<;:AO E 
ASSIMILA<;AO DE 

TECNOLOGIAS 

Gerayao de tecnologias 

nos centros de P&D 

Gerayiio de tet."'tologias 

nas empresas 

T ransferCncia '·verticar 

de tecnologia 

T ransfetencw ··honzontar 

de tccnolO)Zia 

Aprendizado tecnol6gico 

[J'STILOS 
TECNOLOGICOS 

B 

2.25 2.75 

2.75 2.50 

2.25 2.00 

2.50 2.25 

2.50 2.50 

2.1 Intensives em oonhecimentos 2.75 2.25 

2.2 lntensivoemcapital 2.25 1.75 

2 3 Jntensivo em trabalho 2.50 I .25 

3 APACIDADE 

TECNOLOGICA 

3.1 Recursos hwnanos 2.75 2.50 

3.2 Recursos materials 2.50 1.75 

3.3 Recursos de informativos 2.00 2.25 

3.4 Recursos fmanceiros 2.50 1.75 

4 rEMANDAE 
\oFERTA TECNOLOGICA 

4.1 Estrutura intema 2.25 1.25 

da demanda 

4.2 Estrutura e:>-.iema 2.25 1.50 

da demanda 

4.3 Estrutura intema 1.75 2.00 

da oferta 

4.4 Estrutura extema 2.00 2.00 

da ofcrta 

5 ATORES 
NSTITUCIONAIS 

5.1 Comunidade reg:ulat6ria 2.50 1.00 

5.2 Comunidade c1entifica 2.25 2.50 

e tecnolO~ica 

5.3 Comunidade de interface 2.00 2.25 

5.4 Comunidade produtora 3.00 2.00 

ESCALA DE INFLUENCIA 

c D E F G H Prom 

1.50 1.75 1.75 1.75 2.25 3.00 2.75 2.19 

2.25 2.00 2.00 2.25 2.75 2.25 2.75 2.39 

175 2.25 2.00 1.75 2.25 3.00 2.00 2.11 

1.75 2.25 1.75 2.25 2.00 3.00 2.25 2.22 

2.00 2.25 2.50 2.75 2.75 3.00 2.50 2.53 

1.75 2.25 2.25 2.59 2.59 2.75 2.75 2.42 

!.50 1.50 1.50 2.50 1.75 2.75 1.50 1.89 

J.OO l.OO 2.25 2.50 2.00 2.::>0 1.50 1.83 

0. 75 2.50 2.50 3.00 2.75 2.50 2.75 2.72 

0.75 2.00 1.75 2.25 1.75 1.75 2.00 1.89 

0.75 2.50 2.25 2.75 2.75 1.75 2.25 2.14 

0.75 2.25 2.50 2. 75 2.25 1.25 !.50 1.94 

0.25 2.00 2.00 1.50 2.25 0.75 1.50 1.53 

0.25 2.00 !.50 1.50 1.00 0.75 1.25 1.39 

0.25 1.75 2.25 2.00 2.25 0.75 J .75 1.64 

0.25 2.25 2.00 2.00 2.00 0.75 !.75 1.67 

0.50 2.)0 2.50 2.50 2.25 2.25 1.7.) 1.97 

1.50 2.00 2.25 1.50 2.50 3.00 2.25 2.19 

I.OO 1.50 2.25 1.75 2.50 2.25 2.25 1.97 

175 2.00 2.00 2.50 3.00 2.25 175 2.25 

lntluencia muito alta: MA (de 2.25 a 3.00 pontos) 

!nfluencia alta: A (de 1.50 a 2.25 pontos) 

Influencia moderada: M (menos de 1.50 pontos) 

Fonte: GECYT (1996) 
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0 Quadro 5.3., apresenta vinte variaveis agrupadas em cinco componentes 

consideradas pelos especialistas como importantes na conforma~o da politica 

tecnol6gica cubana ate o ano 2000. 0 peso concedido as variaveis indica o grau 

de importiincia dada a cada uma delas na trajet6ria evolutiva da politica 

tecno16gica e, em conseqiiencia, a sua prioridade na hora de implementar a 

polltica. 

A partir do Quadro, podem inferir-se quatro grupos de interesses para os 

quais deve-se projetar a politica tecnol6gica cubana. 0 primeiro deles parece 

definir-se pela importiincia das a9oes orientadas para o setor produtivo. Nesse 

sentido, a capacita~ii:o dos recursos humanos, o aprendizado tecnol6gico, a 

gera9ii:o de tecnologias nas empresas e a maior aten9ii:o a comunidade produtiva 

conformam, junto ao estilo de desenvolvimento intensivo em conhecimento, o 

grupo de maior prioridade na politica tecnol6gica. 

0 segundo grupo, parece definir-se pelas variaveis que correlacionam a 

transferencia de tecnologias e sua gera9ii:o locaL A a~ao da politica neste aspecto 

buscara, presumivelmente a mais Iongo prazo, articular e balancear a capacidade 

de gera.,:ao nacional de tecnologias com as necessidades de importa.,:ao, nos casos 

que nao seja factivel - do ponto de vista tecnico ou economico - seu 

desenvolvimento locaL 

0 terceiro grupo, centra a sua aten~ii:o na combina.,:ao de elementos 

regulatorios e organizacionais com efeito na polltica tecnologica. Nesse sentido, o 

interesse e favoravel a estabelecer uma monitoriza.,:ao no desempenho de 

ministerios, de aspectos legislativos, assim como de organiza~iies internacionais 

com capacidade regulat6ria cujos efeitos possam alterar o rumo da politica. Este 

grupo abrange tambem a aten~o ao efeito vinculacionista que possa gerar a 

comunidade de interface, especial mente no tocante a gestii:o tecnol6gica. 

Por ultimo, o quarto grupo esta claramente definido pelas variavezs 

demanda e oferta tecnol6gica a partir de elementos que conformam sua estrutura. 

Neste grupo incluem-se, dentre outras, as empresas de produ~ii:o e servi~os, 
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entidades de P&D, organiza~oes consultoras, empresas de engenharia e projetos e 

entidades importadoras, exportadoras de tecnologias, fomecedores extemos e 

mercados de origem similar. Neste aspecto, o papel que possa desempenhar a 

politica tecnologica parece essencial nas aspira~oes de alcan~r uma coerencia 

com o objetivo economico e social do desenvolvimento tecnologico. 

Particularmente diante da complexidade que a ampla teia de rela~oes e 

comportamentos entre os diferentes atores e elementos que conformam as 

variaveis de oferta e demanda confere ao processo de estrutura~ao de politica. 

A natureza e carateristicas das variave1s identificadas, assim como a 

contribui~ao que possam oferecer ao processo de inova~ao, parecem ratificar o 

rumo estrategico da politica tecnologica no futuro imediato. Este resume-se no 

incremento do papel da inova~ao tecnologica no desenvolvimento da 

competitividade nas entidades de produ9ao e servi~os. 

Contudo, dependendo do rumo final que assumam as reformas internas 

nas diferentes esferas da sociedade e uma vez resolvida a fase estabilizadora do 

"periodo especial", as componentes mostradas podem evoluir para distintas 

trajetorias. 

Em uma trajetoria considerada positiva para o desenvolvimento e 

consolida~ao do SCTT, as componentes gera~tiio, obten~tao e assimila~ao de 

tecnologias (A), estios tecnologicos (B), capacidade tecnologica (C), demanda e 

oferta tecnologica (D) e atores institucionais (E), poderiam assumir tendencias 

integradoras e equilibradas. 

Em uma conjuntura economica favori!Vel que permitisse rela~oes mais 

confortaveis de transferencia, negocia~ao e compra de tecnologias, a capacidade 

reguladora do Estado sobre a transferencia tecnologica devera tonar-se, ainda 

mais, elemento importante da politica tecnologica. !sto nao so poderia facilitar o 

alcance de maiores patamares de desenvolvimento tecnologico endogeno e de 

prote~iio das capacidades criadas, como tambem, diminuiria potenciais 
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vulnerabilidades do SCIT as mova9oes e desenvolvimentos registrados no 

exterior. 

A estabilidade econom1ca acompanhada da consolida9iio das 

transforma9oes estruturais e institucionais poderiam criar urn ambiente favonivel 

a inova91\o. Os impactos desse processo de mudan~a seriam particularmente 

notiveis na area de biotecnologia medica e nas industrias de equipamentos 

medicos e de produtos farmad\uticos. Sobretudo, dada a sua qualidade e 

relevancia ja adquiridas. Os elementos de excelencia poderiam ser alcan9ados 

atraves de consensos decisorios enquadrados em estrategias que continuem 

priorizando esses desenvolvimentos. 

Similar importancia assume nesta trajetoria, o aperfei~oamento de 

inovavoes de carater social voltadas para a abundante mao-de-obra qualificada. 

Essa vantagem comparativa poderia ser aproveitada, de modo eficaz, 

harmonizando os imperativos da competitividade e da especializaviio com novas 

estruturas de organiza9iio social. Isto facilitaria o processo de adapta9iio aos novos 

requerimentos do contexto. Concretizando, poderiam ser criados caminhos 

integrados entre os niveis macro, meso e micro baseados na flexibilidade 

organizacional e em uma maior autonomia nas iniciativas que possam intluenciar 

positivamente nas estrategias do desenvolvimento em C& T. 

Finalmente, a substancial recuperaviio da situa.yao financeira do pais 

possibilitaria maiores aloca.yoes de recursos do Estado em setores considerados 

prioritirios, assim como em areas com amplas possibilidades de se tomar janelas 

de oportunidades. Alem do mais, seria facilitada a implementa91\o de incentivos 

fiscais e financeiros que estimulariam o desenvolvimento tecnologico. Para que 

tudo isso seja possivel, seria necessario ter percorrido urn caminho complexo no 

qual se fa.yam desaparecer distor.yoes economicas, barreiras institucionais e se 

mudem determinadas concepvoes enraizadas no passado. Praticas ou enfoques 

que favore.yam o amplo predominio da P&D extemalizada, os injustificados 

subsidios a empresas e a excessiva importa.yao de tecnologias, dentre outras, 

teriam que ser eliminadas ou reduzidas substancialmente. 
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Em uma trajetoria intermdiaria, as componentes (A), (B) e (C), 

eventualmente evoluiriam de modo favonivel. 0 peso dado a cada variavel 

poderia chegar a refletir na pratica as estimativas segundo a sua ordem de 

importilncia. Isto seria possivel, dada a harmonica implementa~tilo de politicas 

com impacto direto ou indireto no desenvolvimento tecnologico. A politica 

economica, de investimentos e de comercio exterior, apenas para mencionar 

algumas, deveriam estabelecer uma estrita correla~tiio no percurso e objetivos de 

suas a~toes e esferas de influencia. Podeni constatar-se uma reconversao 

estrategica no setor de P&D e produtivo com carateristicas seletivas no que diz 

respeito aos caminhos de desenvolvimento tecnologico e especializa~tiio. 

Contudo, diante das possibilidades de se manter urn mercado interno 

enfraquecido e dada a eventual implementa~tiio de politicas que favore~tam 

amplamente a produ9ao para o mercado externo, as componentes (D) e (E) 

poderiam criar distor~toes no SCIT com efeitos contraproducentes na componente 

(C). Tratamentos notavelmente diferenciados em setores ou areas voltadas para a 

exporta~tiio, eventualmente gerariam impactos negativos dado seus efeitos 

segmentadores. Poderiam alcan9ar altos val ores as mi gra9oes de pessoal 

qualificado de areas niio favorecidas para areas mais atraentes. Nesse caso, teriam 

sido em vao os esfor9os realizados para balancear as capacidades criadas no 

SClT 

Uma situa9ao ainda mais desfavoravel estaria dada se as assimetrias 

assinaladas ultrapassassem os limites da area de C&T. Neste caso , niio so seria 

evidente o desequilibrio dentro da propria area, como tambem a perda de recursos 

humanos qualificados pela migra((iio para setores como o turismo, empresas 

mistas, etc, com condi9oes de trabalho mais vantajosas. 

As particularidades do processo de reformas iniciado em Cuba, no qual 

parece perfilar-se uma economia mista com carater social, abre urn caminho de 

contradi~toes nao existentes no passado. Dai que, neste sentido, seja necessaria 
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explorar novos caminhos a partir das experiencias pr6prias que eliminem ou 

atenuem os efeitos negativos da transformac;:iio. 

Finalmente, uma trajet6ria negativa poderia acontecer devido a uma 

transformac;:iio do cen<irio social, politico e economico no qual a sociedade seja 

extremamente polarizada e as func;:oes do Estado de bem-estar em extremo 

reduzidas ou eliminadas totalmente. Embora as medidas de ajuste iniciadas em 

Cuba nao partam de ideias modemistas, nao deve escapar a reflexiio e a analise 

eventuais situac;:oes desse tipo. A experiencia e o ensinamento que trouxeram a 

queda do bloco socialista, leva a reflexoes deste tipo. 

Esta trajet6ria pressupoe a manutenc;:ao prolongada da crise economica e o 

aumento do endividamento extemo. Nesta situac;:ao, poderiam desencadear-se 

ac;:oes voltadas a venda de ativos nacionais com o falso prop6sito de atenuar os 

efeitos da crise. De fato, tendencias deste tipo teriam consequencias greves para o 

Sistema de C&T. 

0 eventual desmantelamento do Estado nao so reduziria extremamente as 

suas func;:oes de apoiar e fomentar a C&T, como tambem, perturbaria o objetivo 

social do desenvolvimento tecnol6gico. Na componente (A), possivelmente seria 

estimulado o incremento da importac;:ao de tecnologias e o aprendizado 

tecnologico, entendidos como necessarios e suficientes, para alcanc;:ar os fins 

insercionistas. No caso de (B), poderia predominar o estilo tecnologico intensivo 

em capital, eventualmente estimulado pelos investimentos estrangeiros em setores 

da economia. As vantagens da mao-de-obra qualificada e barata seriam facilmente 

aproveitadas na componente (C), pelas empresas transnacionais. Neste caso, os 

diversos tipos de conhecimentos, de informac;:oes e habilidades adquiridas que 

sustentam a capacidade de produc;:iio seriam as bases da nova orientac;:ao dos 

recursos humanos. Formar pessoal capacitado para operar e utilizar de modo 

eficiente as tecnologias importadas, seria motivo de atenc;:ao preferencial nesta 

component e. 
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0 caminho aberto a importa9ao de tecnologias faz com que, no caso de 

(D), a demanda interna e a oferta externa de tecnologias assumam elevados niveis 

de crescimento em detrimento das outras variaveis. Presumivelmente, dado o 

efeito cumulativo das componentes (A), (B) e (C), Cuba poderia se tornar uma 

grande maquila. Importar tecnologias e insumos materiais para elaborar produtos 

voltados para os mercados do norte e do sul, seria uma O!J9aO viavel. Dentre 

outros fatores, dada a sua posi9ao geografica. 

Finalmente, no caso (E), os atores institucionais responderiam, com 

coerencia, as logicas estabelecidas no rumo das mudan9as. 0 distanciamento 

entre a comunidade cientifica e a comunidade de produtores seria exacerbado ate 

o limite. 0 objetivo das pesquisas nao estaria mais centrado na solu9ao dos 

problemas sociais, nem responderia a necessidades de carater nacional. Assim, 

paulatinamente, o Sistema de C&T cubano seria sucateado e desmantelado. 
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Conclusoes 

Desde a decada passada, lidera pelas sociedades capitalistas avan~adas, a 

politica de C&T vern experimentando muta~oes na sua concep~iio e na sua 

implementa~ao. Precisamente neste ambiente de mudan~a da PCT a nivel 

mundial, que adquire carateristicas especificas nos paises em vias de 

desenvolvimento, Cuba, nos ultimos quatro anos, tern iniciado importantes 

modifica~oes na sua PCT. Encabe~adas pelo Estado e conectadas a mudanvas de 

orienta~ao na politica economica, com o objetivo de adequar-se as novas 

condivoes do mundo atual e procurar espaqos no mercado mundial, essas 

transformaviies tern gerado uma nova conce~ao no modo de dirigir a C&T. Elas, 

como se pode apreciar, vern ocorrendo em urn entomo bastante adverso e 

complexo que, por suas carateristicas, fazem da situa~ao cubana urn caso peculiar 

em multiplos aspectos. Em particular, dada it necessidade de manter o projeto 

social e economico sem comprometer o desenvolvimento na area de C&T. 

Como principal resposta organizativa diante da necessaria mudan9a, o 

SCIT, implementado a partir de 1996, tern se orientado a promover uma 

reestruturaqiio dos processos de inovaqiio tecnologica. Nesta tarefa, ele vai alem 

do ambito restritivo que distinguiu seu funcionamento no passado. Em 

conseqiiencia, a participaviio dos atores no processo inovativo, ao nivel micro, 

tern assumido novas carateristicas. Decorrente do processo de mudanqas 

economicas, nele participam, niio so entidades de P&D e empresas estatais, como 

tambem, empresas mistas e privadas, conformando urn ambiente distinto ao de 

decadas passadas, onde se adaptavam, importavam e difundiam tecnologias 

provenientes dos paises socialistas. 

Nestas circunstancias, a proposta do novo Sistema se carateriza pela 

conforma~tiio de urn conjunto de redes integradas por diferentes atores que 

delineariio, em ultima instancia, as particularidades do processo de inovaviio. No 

entanto, a implementaqiio do SCIT em toda sua capacidade demorara algum 

tempo, sobretudo para que os resultados positivos de seu funcionamento sejam 
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alcan<;ados. Os problemas estruturais da economia, os diferentes niveis de 

desempenho dos atores que participam no processo de inova.;:ao e as dificuldades 

financeiras sao, dentre outros, elementos que restringem as possibilidades de sua 

completa implementa.;:ao nas condi<;oes atuais. 

No decorrer das transforrna.;:oes economicas, a PCT tem-se caraterizado 

por uma combina.;:iio de declara.;:oes de politica explicita e ayoes que respondem 

aos comportamentos amparados na politica implicita. Desta forma, e sob a 

influencia de condi.;:oes intemas e extemas que deterrninam oportunidades e 

possibilidades de a.;:ao, a politica tern experimentado muta<;oes que a fazem 

distinguir-se da observada em decadas passadas. A maior aten<;iio ao efeito da 

P&D no aumento das capacidades produtivas das entidades de produ<;iio e 

servi.;:os, a planifica.;:ao por projeto de P&D e de inova.;:ao tecnologica, promo.;:ao 

da inova<;iio tecnologica nas empresas, e o estimulo a gestiio tecnologica e a 

cria.;:ao de dispositivos de interfaces sao, dentre outros, aspectos distintivos da 

politica contemponinea. 

Dentro das mudan<;as observadas nas atividade de C&T, o papel do 6rgiio 

nacional de C&T tambem tern se modificado. Por urn !ado, o planejamento, a 

estrutura<;iio de objetivos priorizados de P&D e o financiamento continuam sendo 

projetados centralmente, ainda que, este ultimo, com maior nivel de 

descentraliza<;iio. Por outro, e aqui esta a mudan<;a mais importante, o ministerio 

tern deixado de desempenhar uma fun.;:ao administrativa no Sistema, passando a 

regular e facilitar as a<;oes que, no aspeto cientifico e tecnol6gico, se executam 

nos niveis macro, meso e micro. 

As carateristicas que assume o processo de transforrna<;iio da PCT cubana 

apontam para uma convergencia com deterrninados objetivos e a.yoes que se 

verificam no ambiente intemacional. Realmente encontram mais pontos de 

contato com as experiencias das PCTs de paises capitalistas desenvolvidos. As 

politicas estatais nesses paises procuram dotar seus sistemas de fortalezas que 

contribuam ao avan.yo da suas economias, sobretudo perante a nova ordem 

econom1ca mundial caraterizada pela forte concorrencia na conquista de 
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mercados. No caso de Cuba, ainda que em condis;oes extremamente dificeis e 

diferentes, tenta-se salvaguardar os avan.;;os alcam;:ados no desenvolvimento de 

seu Sistema de C&T. 

No entanto, no tocante a forma de alcans;ar esse objetivo, o enfoque atual 

adotado por Cuba em relas;ao ao papel da P&D na empresa tern sido diferente. 

Esta carateristica revela uma marcada semelhan<;:a com paises da America Latina, 

no que diz respeito as a<;:oes orientadas a propiciar os vinculos entre o setor de 

P&D e a produ<;:iio. 

Mesmo que se tenha reconhecido o papel das entidades produtivas no 

processo de inova<;:iio tecnol6gica, a P&D continua sendo, predominantemente, 

externalizada. Em consequencia, a promo<;:iio da gestiio tecnol6gica e a cria<;:iio de 

dispositivos de interfaces tern sido privi legiados como via para procurar a eficacia 

e a eficiencia dos vinculos entre aqueles atores. Com isto, a tendencia neo

vinculacionista observada na America Latina tambem esta presente no contexto 

de PCT cubano. 

Finalmente, a evolus;iio perspectiva da politica tecnol6gica necessitara 

uma particular aten<;:iio. Os esfor<;:os neste sentido ja sao percebidos, 

particularmente, quanto a analise de elementos a considerar no momento da sua 

formula<;:iio explicita. No contexto das reformas economicas que Cuba vern 

implementando, as empresas viio ganhando maior autonomia na tomada de 

decisoes, o investimento estrangeiro tern se promovido significativamente e a 

a<;:ao dos mecanismos de mercado nas rela<;:oes economicas tern assumido uma 

maior presen<;:a. 

Nestas circunstiincias, a formula<;:iio de urn a pol itica tecno16gica explicita 

que oriente, equilibre e regule os tluxos tecnol6gicos intemos e extemos e 

imprescindivel. Sobretudo frente a necessidade que o pais tern de empreender 

uma reconversiio tecnol6gica. Neste aspecto, a ausencia de uma capacidade 

reguladora do Estado criaria desarticula.;;oes nas decisoes tomadas pelos 

diferentes atores que interagem no SCIT, gerando efeitos negativos no 
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desenvolvimento tecnologico e no processo de inovaviio em geral. lsto causaria 

contradivoes entre as politicas explicitas a niveis macro e meso economico e as 

decorrentes de decisoes tomadas ao nivel micro, podendo comprometer a 

autodeterrninao;:ao tecnologica do pais. 

Uma situayao desse tipo poderia abrir o caminho ao "enfoque gerencial", 

fazendo da politica implicita sua base de expansao. Dois travos observados no 

processo de inovayao tecnologica cubano potencializam essa possibilidade. Em 

primeiro I ugar, a propensao das entidades produtivas cubanas a importar 

tecnologias, em detrimento de sua adoyao pela via da geraviio nacional. Em 

segundo Iugar, o auge que a considerao;:ao de metodos gerenciais e a criayiio de 

dispositivos de interfaces vern adquirindo, como ferramentas para melhorar a 

eficii'mcia empresarial e os vinculos entre os setores de P&D e produo;:iio. A 

realidade que hoje parece verificar-se na America Latina perrnite alertar sobre 

aquela possibilidade. 
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Capitulo 6. 

Considera~oes finais 

0 objetivo central deste trabalho foi proporcionar elementos que contribuam 

ao processo de reorientayao da PCT cubana nas condi9iJes atuais. A partir das 

informa9iJes incorporadas no trabalho e da sua analise, chegamos a vanas 

considera9iJes, em parte ja apresentadas nos diversos capitulos, que articularemos a 

seguzr. 

A partir de 1959, a vontade politica mostrada pelo govemo cubano e a ampla 

colaborayiio oferecida no apoio ao progresso cientifico e tecnologico pelo extinto 

bloco sociahsta, tiveram como resultado uma expressiva capacidade de oferta de 

conhecimentos em C&T. 

Durante mais de tres decadas, as condi9iJes que Cuba criou em multipla~ 

esferas e especialmente no setor educacional, serviram de base para alcanyar 

importantes avanyos na area de C&T. Contudo, a maneira de orientar o 

desenvolvimento nesta area niio esteve privada de dificuldades que limitaram as 

possibilidades de melhores desempenhos. Em particular, no que diz respeito a maior 

utilizayiio dos resultados de P&D local nas entidades produtivas. 

Buscando explicar o comportamento observado na area de C&T, no inicio do 

trabalho, foram abordados tres fatores que tiveram uma determinada intluencia na 

trajetoria evolutiva da C&T e da PCT em Cuba. 

0 primeiro deles- a C&T como motor de desenvolvimento economico

mostrou como a visiio existente nos ex-paises socialistas da Europa correspondia a 

uma otica similar presente no ambiente cientifico-militar norte-americano do p6s

guerra. 0 fundamento racional mantido sobre essa visiio e os interesses de atores 

envolvidos na estruturayiio, apoio e promoyiio da politica de C&T, criaram as 
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condi<;Oes para a proliferayiio do modelo institucional ofertista linear que orientou a 

PCT. 

Sob o influxo desse padrao de dir~ao e organizac;:ao da atividade em C&T, 

nos anos sessenta, Cuba adotou urn modelo semelhante nutrido de dois enfoques que 

refletiam o statLL~ quo dessa epoca. Em primeiro Iugar, do enfoque aplicado pelos 

paises do bloco socialista europeu na direyiio e organizac;:ao da ciencia, cuja 

influencia foi expressiva na trajetoria do desenvolvimento da C&T cubana. Em 

segundo Iugar, do enfoque da UNESCO de como nortear esse desenvolvimento 

amplamente difundido na America Latina nas decadas de cinqiienta e sessenta. 

Atraves do segundo fator - a concepc;:ao de progresso cientifico-tecnico 

assurnida nos ex-paises socialistas -, mostrou-se como isto teve urn papel 

determinante no modelo inovativo desses paises. A importancia concedida ao 

desenvolvimento do fator hurnano e da C&T, dado o impacto positivo que gerava no 

progresso das forc;:as produtivas, vinculou-se a concepyiio "etapista" do progresso 

cientifico-tecnico. Assim, o processo atraves do qual era incorporado o progresso 

cientifico-tecnico na sociedade foi concebido como urna sucessao de etapas. Partindo 

da ciencia basica ate a introduc;:ao de resultados de P&D, foi incorporada a 

interpretayao linear do processo inovativo e estimulado o enfoque ofertista no 

desenvolvimento da C&T. 

0 terceiro fator- a nao renovac;:ao do paradigma tecnologico na ex-URSS e 

suas implicac;:oes para Cuba -, evidenciou varias causas do atraso tecnol6gico no 

setor civil sovietico e o efeito que teve para Cuba a adoyao de tecnologias de urn 

paradigma em declinio. Distante das exigencias que o mercado internacional 

impunha, sobre a qualidade, a eficiencia e a competitividade dos produtos, 

naquele pais, nao se estimulou uma transformac;:ao economica e produtiva que 

incorporasse as novas tecnologias ja presentes no seu setor militar, assim como 

tambem nao foram introduzidas formas organizativas acopladas a elas. Isto 

permitiu que, entre as decadas de setenta e oitenta, o paradigma eletromeci'mico 

presente no setor civil fosse mantido, nao internalizando as vantagens potenciais 

do novo paradigma. 
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Nos anos sessenta, periodo em que Cuba comevou a importar tecnologias 

e estruturar seu tecido industrial, ainda estava vigente o velho paradigma. 

Contudo, nas decadas de setenta e oitenta, nao se deu a substitui~ao desse 

paradigma na ex-URSS, trazendo do ponto de vista tecnol6gico conseqiiencias 

negativas para Cuba. 

Como resultado do anterior, as tecnologias transferidas para Cuba foram 

menos eficientes, se comparadas com similares de paises capitalistas 

desenvolvidos. No entanto, as condi~iies economicamente favon'lveis em que se 

dava essa transferencia, unidas a facilidade dos creditos, estimularam a ado~iio 

dessas tecnologias. A isto deve-se adicionar o argumento que as circunstiincias do 

bloqueio, as pressiies exercidas por parte dos E. U.A. para dificultar o comercio 

com a Tlha, e as limita~iies para financiar o desenvolvimento, nao deixavam 

outras o~iies para empreender o desenvolvimento da capacidade produtiva. 

Face a essa situa~o, o pais teve que se orientar a adquirir, no bloco 

socialista, a maior parte da tecnologia. Apesar dos problemas que apresentavam 

essas tecnologias, elas permitiram uma nipida complementa~iio da infra-estrutura 

produtiva e o desenvolvimento de setores chave da economia. lsto significou uma 

mudan~a qualitativa importante nas condi~iies de urn pais subdesenvo!vido. 

No inicio da decada de setenta, com o objetivo de incrementar o 

desenvolvimento economico e de C&T, Cuba passou a integrar o CAME. Inserida 

nesse esquema de cooper~iio o pais manteve-se sob os efeitos de urn paradigma 

tecno16gico nao renovado, caraterizado pela baixa performance das tecnologias, 

problemas de escala produtiva e pouca tlexibilidade nos processos tecnol6gicos. 

A vincular;ao organica que se criou com as economias dos paises socialistas e 

o processo de divisiio do trabalho enquadrado no ambito do CAME, tiveram 

repercussi"ies no setor produtivo cubano. A articula~iio desse setor ficou 

condicionada pela politica economica articulada em correspondencia com os 

objetivos dessa organiza~ao e pelas possibilidades de especializar;ao e cooperar;ao 

existente no esquema do CAME. 
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uma logica distinta, concedendo maior dinamismo a rellJ9iiO pesquisa-produyiio. 

Sobretudo porque a inser~ao de Cuba nesse mercado nao era somente orientada 

para a produ~ao de produtos primario exportadores. A Cuba era reservado urn 

outro papel, em particular, na area de biotecnologia e na area eletronica. Jsso, no 

entanto, nao ocorreu. Nem sequer, naquelas produ~oes vinculadas a area da saude, 

onde desde a decada de sessenta o pais esteve criando capacidades cientificas e 

produtivas para proporcionar niveis de saude cada vez mais altos a popula~iio e 

que ja eram, no final dos anos oitenta, significativos. 

Assim, e paradoxa! que na divisiio do trabalho no interior do CAME, ainda 

que formalmente foram concedidos a Cuba papeis mais importantes nas areas do 

conhecimento de fronteira, eles niio chegaram a se concretizar como se esperava. 

Inclusive quando o potencialja havia amadurecido sua base cientifica, a partir da 

significativa contribui~iio que nisso tiveram esses paises. 

A avalia~iio da PCT permitiu mostrar, como ate o inicio dos anos noventa, o 

pais manteve urn crescimento extensivo em C&T caracterizado pelo incremento do 

numero de entidades cientifico-tecnicas e do pessoal vinculado as tarefas da P&D. 

Tambem ficou manifesto, como a ausencia de urna politica tecnol6gica explicita e 

falta de implementa9iio de regula9oes sobre a transferencia de tecnologias limitaram 

maiores desenvolvimentos tecnol6gicos endogenos. Em rei~ a este ultimo 

aspecto, evidenciou-se uma situayiio que, na analise de politicas, e conhecida como 

de nao-tomada de decisiio 
63 

Em aten9iio ao contexto social, economico e politico no qual se lidava com o 

problema tecnologico, era pouco provavel estabelecer regullJ90es a esse respeito. 

Decis5es nesse sentido poderiam desencadear atritos com os principals fomecedores 

de tecnolo1,>ias e de recursos de todo tipo com conseqiiencias negativas para o 

desenvolvimento do pais. Face a essa situa9iio, a o~iio parece ter sido "congelar" as 

&3 Segundo Bachrach & Barat uma s1tuado de niio-tomada de deci.s&s existe "quando os valores predominanres. a_<:. 

regras do jogo aceitas, as relacOes de poder extstenres entre grupos e os mstrumenros de forc:a, separados ou 

combtnados, cf.Ctivamentc lmpcdem (.'Crtas gueixas de sc transt(mnarcrn L'11l questOcs madur-.as cxJgll1do det."l$6c~". 

lsto C, as questOes permaneccm em urn estado latentc e ni.io conseFJ-!Cffi entrar no processo de tomada de deo.s6es 

de\>do ao unpacto da mobihzaciio de opmiao (Bachrach & Barar upud Ham, C.; Hill.\!. (1993) 
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decisoes em materia de politica tecnologica, dado os impactos neganvos que 

originariam urn proeesso de tomada de decisoes a esse respeito. 

Na analise de politica se considera que qualquer politica pressupile urn 

modelo da realidade. Modela-se a realidade para entende-la e tra~ar as politicas 

para transformar uma realidade adversa em uma mais adequada. Neste 

procedimento, uma questilo importante e entender como se da a mova~iio no 

contexto do modelo do processo inovativo. Se urn modelo niio e adequado, 

dificilmente uma politica pode ter o grau de efetividade que dela se espera. 

Apesar dos resultados obtidos por Cuba no desenvolvimento de urn potencial 

de P&D, sua eficacia nao parece ter tido urna total correspondencia com os esfor~s 

feitos para a forma~iio desse potencial. Importantes obstaculos no desempenho do 

potencial estiveram relacionados as dificuldades do modelo de PCT adotado. A 

interpreta~iio das necessidades de desenvolvimentos tecnologicos como demandas 

das entidades produtivas; a falta de estimulo a P&D empresarial; a visualiza~iio das 

entidades de P&D como os agentes mais importantes da mudam;:a tecnologica, e a 

ideia predominante da organiza~iio produtiva como demandante de resultados, 

foram as limita.yoes mais importantes desse modelo. 

0 fato de niio Se perceber OS problemas do padriio inovativo ieVOU a 

implementa.yiio de varios instrumentos de politica dirigidos a eliminar as 

"anomalias" de urn processo interpretado como natural em uma epoca dada. Esses 

instrumentos, em cujo substrato estava a concep.yiio do conhecimento cientifico e 

tecnologico como fluxo, intrinseca a esse padriio, geraram manifesta.yoes de 

vinculacionismo simi lares as evidenciadas na America Latina. 

Porem, no ambiente em que se desenvolvia a inova.yiio existiam outras 

condicionantes relacionadas ao estilo de dire.yao e planifica.yao da economia. A 

centrali~iio excess iva do processo de decisoes, a pouca flexibilidade dos pianos, 

o pouco estimulo ao mercado, etc., niio permitiam que os agentes economicos 

produtivos tivessem suficiente autonomia de decisao para colocar em prlitica 

atitudes empreendedoras. Era urn processo de formula.yiio e implementa.yiio de 
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politica claramente top dow que impedia que o '·empresario'· cubano adotasse urn 

comportamento diferente. Todos esses elementos faziam com que o empresario 

estivesse condicionado por urn contexto que era adverso a inovas:ao no nivel da 

empresa, restringindo o espirito inovativo que pudesse ter. 

Contudo, uma 16gica diferente em termos organizacionais foi observada 

no tocante ao desenvolvimento da biotecnologia com fins medicos. Neste caso, 

seu sucesso foi baseado em uma combina<;ao adequada entre os elementos de 

oferta e de demanda, assim como no estabelecimento de mecanismos 

organizativos distintos dos tradicionais que funcionavam para a maior parte do 

Sistema de C&T. A experiencia cubana neste aspecto mostra que, quando se leva 

em conta uma demanda social por tecnologia (caso biotecnologia), o elemento 

oferta, combinado com aspectos de organizas:ao e de dires:ao originais, pode ter 

resultados positivos. 

A abordagem feita sobre a trajet6ria da PCT nos paises capitalistas 

desenvolvidos mostrou como, no transcurso das duas ultimas decadas, essa pohtica 

tem-se reorientado. Sobretudo, a partir de concers:oes que enfatizam os aspectos 

vinculados a competitividade. 

Em urn ambiente caraterizado pela forte concorrenc1a, os prop6sitos de 

consolidar posi<;oes no mercado intemacional e buscar novos espayos nesse mercado, 

tern sido complementados atraves da reestruturas:ao das PCTs naqueles paises cada 

vez mais voltados a refors:ar o desempenho empresarial. Neste caso, a crescente 

consideras:ao do papel cardinal da empresa na inovas:iio estimulou o processo de 

mudans:as no modo de distribui<;ao dos recursos para P&D. A indizstria nao so se 

tomou uma fonte financeira fundamental no apoio as atividades de P&D, orientando

as para a pesquisa aplicada e de desenvolvimento, como tambem passou a ser sua 

principal executora. 

Estas politicas tern estado apoiadas em tres elementos principais: as 

empresas, em particular, as pequenas e medias, vistas pelo Estado como promotoras 

do desenvolvimento e responsaveis da competitividade dos paises capitalistas 
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desenvolvidos; o Sistema Nacional de lnovao;:iio, como fonna de organizao;:iio que 

busca fomentar as interay5es entre os diferentes atores em funo;:ao da inovavao, 

estabelecendo articulao;:5es entre os niveis macro, meso e micro e fomentar o uso de 

novas fonnas organizativas e gerenciais para aperfeio;:oar o processo de inovayao 

tecnol6gica e melhorar competitividade empresarial. Com base nesses elementos, as 

politicas de C&T rem estimulado a promoyiio de capacidades competitivas nas 

empresas e instituiy5es de P&D e a incorporao;:iio de novas fonnas organizacionais e 

gerenclaiS. 

No caso da America Latina, em tennos de politica, evidenciou-se o transito de 

uma PCT para uma politica de inovayao tecno16gica que coloca enfase na gestiio e na 

competitividade como "soluo;:iio" que contribua a inservao competitiva. Esta transio;:ao 

incorpora na sua essencia ay5es orientadas a promover uma capacidade de gestiio 

para operar a tecnologia importada; o que por exclusiio, minimiza o papel da PCT no 

fomento do conhecimento cientifico e tecnol6gico end6geno. 

Este problema adquire maiores dimens5es na medida em que no contexto 

latino-mnericano tem-se internalizado os postulados da livre concorrencia e a 

integravao competitiva como condio;:5es necessarias para alcanyar economias 

pr6speras. 

Mas a nova orientavao de PCT tambem parece corresponder as ao;:oes de corte 

neoliberal na area economica. Raziio pela qual, as atividades de C&T se encaminham 

a respaldar a busca de posio;:oes competitivas no mercado internacional. Neste 

sentido, parece produzir-se urn mimetismo a partir das experiencias de sucesso de 

paises capitalistas desenvolvidos. No entanto, a extrapolao;:ao dessas experiencias, 

incorporadas a realidades diferentes produzem, como ja se conhece, impactos 

negativos nos Sistemas de C&T das nao;:5es latino-americanas. Neste sentido, diante 

da carencia de verdadeiras estruturas sistemicas de interayao e cooperavao entre os 

diferentes atores sociais; a globalizao;:ao; o neoliberalismo, e a crises do Estado no 

apoio a C&T, o ''enfoque gerencial" parece comeo;:ar a ganhar espao;:os, modificando 

os padroes de politica e trazendo consigo varias caracteristicas negativas para os 

sistemas de C&T latino-mnericanos. 
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Por outra parte, poderiam exacerbar-se os problemas de base que apresentam 

os sistemas de P&D latino-americanos. Especialmente o uso dos conceitos "projeto 

nacional" e de "campo de pertinencia", serviram de base para mostrar como, nas 

condir;:iies vigentes nessas nar;:iies, o enfraquecimento do objetivo social do 

desenvolvimento cientifico e tecnol6gico torna-se crescente. Neste aspecto, 

continuam sendo necessanas transformar;:iies na ordem social, economica e politica 

que permitam colocar sobre os Sistemas de C&T urn amplo leque de demandas 

internas para o beneficio de toda a sociedade. 

Paradoxalmente, como alternativa para a "solur;:ao" dos problemas 

economicos e sociais, opta-se por ressaltar o papel da empresa na politica de 

inovar;:1io tecnol6gica, debilitando o papel normativo do Estado no fomento e 

orientar;:ilo da C&T, apela-se a "ideologia da competitividade" e continua se fazendo 

uso das capacidades intelectuais desenvolvidas na busca de solur;:iies a problemas de 

P&D que freqiientemente tern pouco aver com as necessidades latino-americanas. 

Como ja foi dito, desde a passada decada, e encaber;:ada pelas sociedades 

capitalistas desenvolvidas, a politica de C&T experimentou mutar;:iies na sua 

concepr;:ilo e implementar;:ao. Precisamente, neste ambiente de PCT mundial com 

caracteristicas especificas nas nar;:iies desenvolvidas e nos paises em vias de 

desenvolvimento, Cuba, nos ultimos cinco anos, iniciou transformar;:oes 

importantes com o objetivo de se adequar as novas condir;:oes do mundo atual e 

buscar espar;:os no mercado mundial. Estas mudanr;:as tambem repercutiram na 

area de C&T cubana, dando Iugar a urn processo de transformar;:ao da sua PCT e 

estimulando uma nova concepr;:ao no modo de dirigir a C&T. No entanto, essas 

mudanr;:as tem-se produzido em urn entorno bastante adverso e complexo que, 

pelas suas caracteristicas, fazem da situar;:ilo cubana urn caso peculiar em 

multiplos aspectos. 

Nessas circunstancias e como principal resposta organizativa, o Sistema de 

Ciencia e lnovar;:ao Tecnol6gica implementado a partir de 1996, tem-se orientado 

a promover uma reestruturar;:ao dos processos de inovar;:ilo tecnologica. Em 

221 



conseqiiencia, a participa9ao dos atores que intervem no processo inovativo a 

nivel micro, tern assumido novas caracteristicas. Derivado do processo de 

mudan9as economicas, nele participam nao so entidades de P&D e empresas 

estatais, como tambem empresas mistas e privadas, conformando urn ambiente 

distinto ao de decadas passadas. 

Neste cemirio, a resposta do novo Sistema tarnbem se carateriza pela 

conforma9iio de urn conjunto de redes integradas por diferentes atores que 

delineiam as particularidades do atual processo inovativo. Contudo, os problemas 

estruturais da economia, as restri9oes financeiras e os diferentes niveis de 

desempenho dos atores envolvidos no processo de inova9ao limitam as margens 

de seu funcionamento e a obten9iio de seus resultados. 

No que diz respeito a PCT, sobretudo na decada atual, ela tern se 

caracterizado por uma combina9iio de declara9oes explicitas e a9oes que 

respondem a comportamentos amparados na politica imphcita. Sob a influencia 

de condicionantes internos e impulsos e circunstancias extemas que determinam 

oportunidades e possibilidades de a9iio, a pohtica tern experimentado mudan9as. 

A maior aten9ao sobre o efeito da P&D no aumento das capacidades produtivas 

das entidades de produ9iio e de servi9os, a planifica9iio por projetos de P&D e de 

inova9iio tecnol6gica, a promo9iio da inova9iio tecnol6gica nas empresas, e o 

estimu]o a gestiio tecno]ogica e a cria9ii0 de dispositivos de interface, constituem 

elementos que distinguem a PCT contemponinea da anterior a decada de noventa. 

Tam bern se observa uma mudan9a em rela9iio ao papel do 6rgao nacional 

de C&T no atendimento a atividade de C&T. Por urn !ado, o ministerio de C&T 

tern deixado de desempenhar uma fun9ao administrativa no Sistema, passando a 

regular e facilitar as a.;oes que, na ordem cientifica e tecnol6gica, sao executadas 

nos niveis macro, meso e micro. Por outro, o planejamento, a estrutura.yiio de 

objetivos priorizados de P&D e o financiamento tem-se mantido projetados 

centralmente, ainda que, este ultimo, com maior nivel de descentraliza<;:ao. Esta 

decisiio afasta a possibilidade de que, sobretudo em areas estrategicas, a a.yiio do 

mercado funcione livremente. 
..,..,.., 



As caracteristicas que assume o processo de transforma.yao da PCT 

cubana, apontam para uma convergencia com determinados objetivos e a.yoes que 

se verificam no ambiente da PCT mundial. Elas encontram mais pontos de 

contato com as experiencias de PCT constatadas em paises capitalistas 

desenvolvidos. No entanto, e aqui existe urn elemento de continuidade com o 

passado, o enfoque mantido por Cuba em rela.yao a P&D tern sido diferente. Ele 

continua sendo, predominantemente, externalizado, isto e, fora da empresa. 

Possivelmente por essa raziio, a promo.yao da gestao tecnologica e a cria.yao de 

dispositivos de interface tern sido privilegiados como uma via para buscar a 

eficiencia dos vinculos entre a P&D e a produ.yao. 

Esta caracteristica evidencia uma marcada semelhan.ya com paises da 

America Latina no que diz respeito as a9oes orientadas a propiciar os vinculos 

entre o set or de P &D e a produ.yao. Dessa forma o elemento neovinculacionista 

observado na PCT latina-americana, tambem se faz presente no ambiente de PCT 

cubano. 

No contexto de reformas economicas que Cuba tern iniciado, as empresas 

vao ganhando maior autonomia na tomada de decisoes, o investimento estrangeiro 

tem-se promovido significativamente e a a.yao de mecanismos de mercado nas 

rela.yoes economicas tern assumido uma maior presen9a no atual cenario. 

Nestas circunstiincias, a formulayao de uma politica tecnol6gica que 

oriente, equilibre e regule os fluxos tecnologicos intemos e extemos e 

imprescindivel. Sobretudo diante da iminente necessidade do pais de acometer 

urn processo de reconversao tecnologica no setor produtivo. Neste aspecto, 

atraves da capacidade reguladora do Estado poderiam se articular as decisoes 

tomadas pelos diferentes atores, com efeitos positivos no desenvolvimento 

tecnologico e no processo de inova.yao em geral. lsto evitaria, ou pelo menos 

reduziria, possiveis contradi.yoes entre as politicas explicitas ao nivel macro e 

meso economico e as decorrentes das decisoes tomadas ao nivel micro que 

possam comprometer a autodetermina91io tecnologica do pais. Dai a importiincia 
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de definir uma estrategia de desenvolvimento tecnologico que considere as 

principais op9iies e prioridades necessarias para levar adiante uma politica 

tecnologica explicita. 

Caso contrario, poderia abrir-se o caminho a entrada do "enfoque 

gerencial", fazendo da politica implicita sua base de expansiio. Dois tra9os 

observados no processo de inova9iio tecnologica cubano, urn deles do passado e o 

outro do presente, potencializarn essa possibilidade. Em primeiro Iugar, a 

propensiio das entidades produtivas cubanas a importar tecnologias, em 

detrimento de sua ado9iio pela via da gera9iio nacional. Em segundo lugar, o auge 

que vern adquirindo a considera9iio de metodos gerenciais e a cria9ao de 

dispositivos de interface, como ferramentas para melhorar a eficiencia 

empresarial e os vinculos entre o setor de P&D e de produ9ao. 

Este ultimo aspecto merece uma reflexao a parte. E inegavel que, a partir 

do inicio dos anos noventa, o discurso gerencial tern proliferado em Cuba. A 

gestao tecnologica procura integrar tecnicas de administra91io ao processo de 

inovas;ao tecnologica nos marcos das estrategias das entidades produtivas e de 

outras organiza,oes. 

Contudo, quando se aplica atualmente o componente da gestiio, busca-se o 

resultado do ponto de vista global. Com isso incorre-se no erro da niio 

seletividade. Ou seja, nilo seria viavel estender a gestilo a todos os setores por 

igual. Nilo e funcional, por exemplo, concentrar a gestilo tecnologica em setores 

equipados com tecnologias que nos oitenta ja eram obsoletas. A gestilo deveria ser 

aplicada em setores ou areas onde duas questiies previas - qualidade e relevilncia 

- foram alcans;adas. Nilo se trata de estar em desacordo com a gestilo, o 

problema e apl ica-la onde real mente possa dar resultados e nao simplesmente 

generaliza-la 

Por ultimo, as limitas;iies no desenvolvimento tecnologico de Cuba aqui 

tratadas nilo desmerecem os esfors;os e resultados obtidos na constrw;;ao, partindo 

praticamente de zero e em condis;iies dificeis, de urn setor de C&T. Ao contnirio, 
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o exame da experiencia passada permite extrair proveitosas li9oes no momento de 

reavaliar a contribui9iio desse desenvolvimento a sociedade. Sobretudo porque 

qualquer proposta de reformula9iio da PCT niio pode se dar no vazio. Deve dar-se 

em urn espa90 analitico, que considere os acertos e desacertos cometidos, 

permitindo a retomada do rumo certo. 
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Anexos 

Na realiza9ao deste trabalho foram entrevistadas as seguintes pessoas: 

• Dr. Tirso W. Saenz Sanchez, Assessor geral do Centro de Gerencia de 

Ciencia y Tecnologia (GECYT). 

• Prof Emilio Garcia Capote, Chefe da Divisiio da Analise da Informa9ao do 

Centro de Gerencia de Ciencia y Tecnologia (GECYT). 

• Dr. Jesus Chia, especialista da dire9ao de politica cientifica e tecnol6gica do 

Ministerio de Ciencia, Tecnologia y Media Amhiente (CITMA). 

• Dr. Marco Octavio Urda, Chefe da Divisao da Analise de Projeto do Centro 

de Gerencia de Ciencia y Tecnologia (GECYT). 
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