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Iniroduqao 

O ano de 1992 marca o final da reserva de mercado para o setor de 

informatica c o infcio de uma nova fase para a sua industria no Brasil. 

Foram dezesseis anos destinados empresas nacionais para sua 

capacita^ao produtiva, tecnoldgica, financeira c mercadologica com o in- 

tuito de habilitarem-nas a sobreviver em um ambience reconhecidamente 

dinSmico, competitivo e dominado por grandes companhias transnacio- 

nais. 

A sustenta^ao desta politica protecionista requereu articula^oes no 

interior do aparelho estatal e fora deste que nao apresentam paralelo no 

processo de industrializa^o brasileira, e que revelam a especificidade e a 

grande importancia da Politica Nacional de Informatica (PNI), dentre as 

muitas politicas setoriais empreendidas pelo Estado, para o conjunto da 

sociedade. 

Neste sentido, constitui-se objetivo central deste trabalho apresentar 

a evolu^ao das principais decisoes governamentais references a informatica 

no pafs durance as duas ultimas decadas, nao incluindo, portanto, os anos 

relativos ao atual governo, enfatizando seus aspectos politicos e institucio- 

nais e o posicionamento'assumido pelos grupos de interesse envolvidos no 

setor. 

Para tanto, dividiu-se em tres momentos o penodo em considerate, 

cada um correspondendo a uma seto deste trabalho. Sinteticamente, o 

primeiro momento caracteriza-se pela participato efetiva da tecnocracia 

civil estatal e da comunidade academica que, a partir da Comissao de Ativi- 

dades de Processamento Eletronico (CAPRE), difundiram a ideia da im- 

plantagao de uma industria nacional de computadores, apresentando como 

ponto culminante a politica de reserva de mercado de 1976-77. A fase 

seguinte marca a influencia da tecnocracia militar ligada a comunidade de 

informa96es nos destines da PNI atraves da Secretaria Especial de Informa- 

tica (SEI). O ultimo penodo compreende a etapa democratico-institucional 

na qual se promulgam as leis que regulam as atividades de informatica no 

pafs e que concedem legitimidade e representatividade a polftica desenvol- 

vida ate entao. 
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1. GAPRE: A Etapa "TecnoAcademica" 

Foi a partir de conjunturas externas c internas favoraveis e de bases 

ideologica e polftico-institucional organizadas que se iniciou o desenvolvi- 

mento da industria brasileira de computadores. 

No piano interno, vivia-se o auge do chamado "milagre" economico, 

caracterizado por taxas de crescimento do produto elevadas que propiciavam 

a acumula^o de capital necessaria ^ modernizagao industrial e tecnoldgica 

do setor produtivo nacional, bem como ^ implementacao de grandes proje- 
(1) 

tos na area de energia e comunicagoes. 

Em nivel internacional, assistia-se a profundas modifica^oes tecnolo- 

gicas e mercadologicas na industria de computadores induzidas pelo adven- 

to dos microprocessadores e minicomputadores/^ Estava aberta uma "janela 

de oportunidades" (RATTNER, 1988, p. 11) para aquelas nagoes interessadas 

em ingressar no seleto grupo de paises que, at6 entao, detinham o acesso e 

controle da tecnologia e mercado de informatica.^ 

As altas taxas de crescimento do produto verificadas a partir de 1967, 

em que pese terem sido resultado de um modelo excludente e concentrador 

de renda em nivel economico e autoritario e repressive em nivel politico, 

apareciam como sendo o sinal mais evidente das limita^oes da teoria de 

desenvolvimento cepalina que vislumbrava a inexorabilidade da eterna de- 
(A \ 

pendencia e a estagna^ao dos pafses perifericos. Menos preocupados com 

(1) A taxa media dc crescimento anual do PIB para o pedodo 1967-73 foi de 11,2%, sendo 12,7% para 
o setor industrial (SERRA, 1983, p. 58). A taxa dc formafao bruta dc capital fixo cm rcla^o ao 
PIB, para o mcsmo pcrfodo, oscilou cntrc 17,6%, cm 1967, c 26,5%, cm 1973 (BONELLI & 
MALAN, 1976, p. 389). Vultosos invcstimcntos publicos foram destinados ^ cxpansao e 
modemiza^ao da rede dc tclccomunicafocs, via Embratcl, aos sctorcs pctrolifcro c pctroqufmico, 
pcla Pctrobrds, Pctroquisa c Braspctro, c ao setor dc gcra^ao dc cncrgia, Elctrobrds c Nuclcbrds. 

(2) O primciro minicomputador surgiu nos Estados Unidos cm 1965, pcrmitindo o aparccimcnto dc 
quarcnta novas firmas produtoras cm apenas cinco anos. Um clcvado grau dc concorr6ncia ncsta 
industria ocasionou, cm pouco tempo, qucdas scnslvcis dc prc^os c aumcntos significativos cm 
cfici6ncia. O primciro microproccssador tamb6m surgiu nos EUA cm 1971, rcvolucionando a 
industria dc computadores ao introduzir a possibilidadc dc constru^o dc computadores pessoais 
(PIRAGIBE, 1985, p. 39-42, 54; ADLER, 1986, p. 684). 

(3) O surgimcnto do microproccssador rcduziu drasticamcntc o custo c a complcxidadc dc sc produzir 
um computador. Uma vcz que scus fabricantcs cram companhias dc componcntcs scmicondutorcs, o 
accsso ao produto era fcito scm rcstri90cs no mcrcado. Ccrtamcntc, sc uma das grandes cmprcsas 
que jd dominavam o mcrcado dc computadores tivesse introduzido a novidadc, sua obtcn^ao scria 
rcstringida c uma nova barrcira h cntrada na industria cstaria levantada (EVANS, 1986, p. 22). 

(4) Vcr FURTADO (1966, cap. 3); FURTADO (1970, cap. 18 c 25). Vcr tamb6m a crftica sis tcscs 
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o futuro do capitalismo, os mentores da industria nacional de informatica, 
(5) 

que, ao final dos anos 60, ja compunham o aparelho estatal, concentraram- 

se nos aspectos tecnoldgicos c financeiros da dependencia oriundos do pro- 

cesso de internacionaliza^o e concentra9ao do capital industrial e financciro 

em nivel global e nas suas possfveis implica96es.(CARDOSO & FALETTO, 

1970, cap. 6; CARDOSO, 1973, p. 55-63) A partir de uma interpreta9ao 

menos pessimista quanto ao futuro, articulou-se a tese de que o pafs poderia 

interferir neste processo de transforma9ao das redoes de dependencia in- 

vestindo em capacita9ao tecnoldgica local em setores de ponta nos quais 

apresentasse condi96es dinamicas de desenvolvimento.^ Estava formada 

uma "guerrilha ideologica" (ADLER, 1986, p. 677), cuja a9ao foi decisiva 

durante toda a decada dos 70 para a forma9ao de uma base polftico-institu- 

cional favoravel a instala9ao da industria. 

Neste sentido, identiflcavam-se determinados aparatos de Estado par- 

ticularmente preocupados com o desenvolvimento local da tecnologia digi- 

tal, muito embora por razoes bastante distintas. As For9as Armadas, 

especialmente o Ministerio da Marinha, deparavam-se com a participa9ao 

crescente desta tecnologia na composi9ao de equipamentos belicos e com a 

sua absoluta dependencia de fornecedores externos. Do lado civil, o interes- 

se partia do Ministerio do Planejamento, engajado no projeto de moder- 

niza9ao industrial que necessariamente exigia um maior grau de autonomia 

tecnologica nacional. As principais institui96es publicas envolvidas no pro- 

cesso de gera9ao de tecnologia local de computadores eram o GNPq, orgao 

responsavel pelo planejamento e coordena9ao global da polftica cientffico- 

tecnologica do pafs, a FINEP, agencia de financiamento de projetos em 

C&T, e o BNDES, banco de financiamento de projetos de investimento de 

longo prazo. Estes dois ultimos financiaram o primeiro projeto nacional para 

a constru9ao de um minicomputador.^ 

cstagnacionistas cm TAVARES & SERRA (1972). 
(5) Os primciros dcfcnsorcs da iddia dc sc criar uma industria dc computadores brasilcira 

localizavam-sc dentro da administra^ao piiblica federal, basicamcntc no BNDE, SERPRO, 
GNPq c Ministirios do Planejamento c da Marinha (EVANS, 1986, p. 16-17; ADLER, 1986, p. 
686-687). 

(6) O I PND (1972-74) jd dcstacava a import3ncia do desenvolvimento dc setores novos c com alta 
densidade tecnologica, como a industria clctronica. O I PBDCT (1973-74) cxplicitou a cria^ao da 
industria dc minicomputadorcs como prioridria (HELENA, 1980, p. 74-75). 

(7) Estc projeto foi rcalizado pelo Grupo dc Trabalho Especial GTE-111, criado cm 1971 c 
coordcnado pelo Ministerio da Marinha. Sobrc sua atua^ao, vcr HELENA (1980, p. 79-83). 
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Convem destacar que a participate dos capitais nacional e multina- 

cional nesta etapa de fomento da industria local foi praticamente nula. Nos 

primeiros anos da decada dos 70 nao existiam empresas nacionais atuando 

no mercado de equipamentos de processamento eletronico de dados (EPD); 

as empresas estrangeiras instaladas no pafs nao apresentavam disposito em 

investir nos segmentos inferiores do mercado (minicomputadores) e as em- 

presas americanas emergentes, em particular, ainda nao possuiam estrutura 

para operar em escala mundial (EVANS, 1986, p. 18, 21-22). A industria 

brasileira de computadores era, assim, de responsabilidade exclusiva do 

Estado, desde sua concepto e planejamento at6 sua implantato. 

Dentro deste contexto foi criada a Gomissao de Atividades de Proces- 

samento Eletronico (CAPRE) com fu^oes bem mais modestas em relato 

as que acabou efetivamente desempenhando ao longo de sua existencia: 

racionalizar o uso de computadores na administrate publica federal e for- 

mular polfticas para aquisit0 e fmanciamento de novos equipamentos e 

treinamento de pessoal.^ Este pequeno orgao burocratico, perdido nos 

escaloes inferiores do governo federal, se constituiu numa especie de "quar- 

tel-general" (ADLER, 1986, p. 691) da guerrilha ideologica, ou seja, o /ocus a 

partir do qual tecnicos de alto grau de formato academica disseminaram 

suas ideias antidependentistas dentro do aparelho estatal. 

Coube ao GTE, ate meados de 1975, o papel de coordenador do projeto 

de criato e operato da primeira empresa nacional fabricante de computadores, a 

Cobra Computadores e Sistemas, fundada em julho de 1974; nao obstante, o que 

caracterizou a primeira metade da decada dos 70, de fato, foi a absoluta falta de 

coordenato entre os orgaos estatais, as empresas nacionais e as firmas estrangei- 

ras envolvidas no processo de instalato da industria no pafs/^ 

Os problemas estruturais gerados pelo crescimento facil no penodo do 

milagre, magnificados pela alta do pre9o do petroleo, provocaram serias 

restrites sobre o balango de pagamentos/10^ Estes fatos acabaram propi- 

(8) Dccrcto n0 70370, dc 05/04/1972. 
(9) Participaram do proccsso dc constitui^ao da Cobra, ElctrOnica Digital Brasileira, o BNDES, 

Pctrobrds, Tclcbrds, Scrpro c Digibrds, estatais, EE ElctrSnica, nacional, Fcrranti c Fujitsu, 
estrangeiras (HELENA, 1980, p. 79-83). 

(10) A balanga comcrcial passou dc unia situa^ao cquilibrada cm 1973 (US$ 7 inilhocs) para uma 
situa^ao dc deficits cxprcssivos cm 1974-75. -US$ 4684 milhocs c -US$ 3514 milliocs. 
rcspcctivamcntc (BONELL1 & MALAN, 1976, p. 358). Computadores, partcs c pc^as cram o 
tcrcciro item cm valor na pauta dc importag5cs brasilciras (TIGRE, 1981, p. 45). 
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ciando & GAPRE a amplia^o de seus poderes, ate entao limitados ativi- 

dades burocraticas. Em dezembro de 1975, estabeleceu-se aue a GAPRE 

passaria a controlar a emissao de guias de importa^o de EPD. Entao, sob 

o manto da justificativa estritamente economica - o cronico problema de 

estrangulamento externo do pafs - cstava sendo aberta outra janela de opor- 

tuni-dades, desta vez no piano interno, para o estabelecimento da produgao 

local de compu tad ores. 

No inicio de 1976, a GAPRE sofreu um profundo processo de reestru- 

ra^ao a fim de desempenhar suas novas atividades, que passariam tambem a 

incluir a formula9ao de uma polftica nacional de informatica (PNI). ^ 

A redefini^ao das fun9oes da GAPRE pode ser considerada um marco 

na evolu9ao das decis5es governamentais sobre informatica, pois, pela pri- 

meira vez, falou-se em polftica nacional de informatica e definiu-se um 

orgao publico com a incumbencia de clabora-la. A16m disso, as altera9oes em 

sua composi9ao tornaram-na mais representativa, muito embora houvesse 

apenas representantes de Ministerios, 6rgaos e empresas estatais/13^ 

A primeira decisao da GAPRE, ja com a missao de formular a Pislff foi 

a de recomendar a reserva do mercado de mini/micro-computadores e seus 

perifericos para a industria domestica (GAPRE, 1976, p. 53). Permanecendo 

como um orgao federal obscuro, a GAPRE pautou-se pela modera9ao em 

suas a96es iniciais para evitar um confronto direto com setores dentro do 

proprio governo mais inclinados a posi9oes internacionalistas. Este tipo de 

comportamento tambem visava diminuir a antipatia do capital privado na- 

cional, incipiente no setor e menos interessada em receber incentivos e 

subsfdios para investir na produ9ao de computadores que em ter acesso a 

tecnologia estrangeira ao men or custo (EVANS, 1986, p. 18), e do capital 

internacional ligado ^ informatica. Assim, a GAPRE optou pela combina9ao 

de capital nacional e tecnologia estrangeira como sendo a estrutura ideal 

(11) A Rcsolu^ao n0 104, dc 03/12/1975, do Consclho Nacional do Com^rcio Exterior, dctcrminou a 
ncccssidadc dc anu£ncia pr6via da CAPRE para importa^ao dc computadores clctronicos, 
pcrif6ricos, partcs c pegas (HELENA, 1980, p. 86-87). 

(12) Dccrcto n0 77118, dc 09/02/1976. 
(13) Faziam partc do Consclho Plcniirio da CAPRE representantes do EMFA, Minist6rios do 

Planejamcnto, Comunicafocs, Educa^ao c Cultura, Fazcnda c Industria c Com6rcio, c CNPq 
(HELENA, 1980, p. 90). Para asscssord-la foi criada uma comissao consultiva composta por 
tccnicos do Scrpro, Dataprcv, Digibr5s, Pctrobrfis, GVRD, BNDES, IBGE c Tclcbrds 
(BARBOSA, 1985, p. 54). 
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para as empresas atuarem no mercado reservado, apesar da vontadc dos 

guerrilheiros de permitir o acesso a este mercado exclusivamente as firmas 

de capital e tecnologia nacionais (ADLER, 1986, p. 693). 

Enquanto orgao gestor de polfticas, a GAPRE apresentava uma fragili- 

dade institucional muito grande, pois nao detinha poder para executar suas 

determina96es. For este motivo, precisou apoiar-se numa resolii^o do Con- 

selho de Desenvolvimento Economico (GDE) para conseguir proteger efe- 

tivamente o mercado de pequenos computadores as empresas brasileiras/14^ 

Esta resolu^o estabelecia criterios para a aprova^ao de projetos industrials 

na area de computa^ao: utiliza^o de tecnologia local, indice de nacionaliza- 

^ao, participa^ao do capital local, saldo da balan^a de comercio exterior e 

atuagao no mercado interno (HELENA, 1980, p. 94-95; BARBOSA, 1985, p. 

58). Em princfpio, qualquer empresa, independentemente de origem do 

capital e da tecnologia, estaria apta a fabricar computadores no pais, pordm a 

aceitagao de projetos de instala^o de unidades produtivas em territorio 

nacional estaria condicionada aos fatores acima enumerados. A GAPRE ca- 

bia unicamente a emissao de pareceres sobre os projetos apresentados pelas 

empresas candidatas, ficando a decisao para instancias superiores. No entan- 

to, uma vez que eram elaborados com base nos criterios do GDE, os parece- 

res adquiriam um carater quase definitivo. Ao longo de 1977, foram 

selecionadas as empresas em condi^oes de produzir minicomputadores no 

pafs. Apenas projetos de firmas de capital 100% nacional foram escolhidos, 
^ .... (15) 

sendo exclufdas todas as propostas de companhias multinacionais. A este 

processo deu-se o nome de polftica de reserva de mercado. 

A principal conclusao que se pode extrair destes acontecimentos e a 

importancia crescente assumida pelo setor de informatica nos cinco anos de 

existencia da GAPRE. Em 1972, uma industria nacional de computadores 

era ambi^ao de um grupo restrito de tecnocratas concentrados no BNDES, 

de elementos da Marinha preocupados com a manuten9ao tecnica de suas 

fragatas e de determinados segmentos da comunidade academica. Em 1977, 

observava-se, alem do envolvimento de grandes grupos economicos locals e 

(14) Rcsolu^ao n0 05, dc 12/01/1977. 
(15) Das quinzc propostas cnviadas & GAPRE, sctc corrcspondiam a empresas nacionais, duas 

rcfcriam-sc a joint-ventures c scis a corpora^ocs cstrangciras. Foram accitos apenas projetos de 
empresas brasilciras: Sharp, com tecnologia franccsa, Labo, tecnologia alcma, c Edisa, tecnologia 
japoncsa, que ao lado da Cobra, tecnologia amcricana, adquiriram o acesso cxclusivo ao mercado 
domestic© de minicomputadores (HELENA, 1980, p. 98). 
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estrangciros e do setor financeiro nacional/16^ participantes diretos no 

processo, a preocupa9ao das For^as Armadas como urn todo e dos altos 

escaloes do governo, cujos integrantes cram constantemente pressiona- 

dos, ora pelos defensores da politica de rcserva, ora pelos adeptos da 

liberdade de mercado. ' 

Prevaleceram os intercsses nacionalistas, nao tanto pelo poder de 

pressao dos tecno-academicos, mas pela intcrferencia dos setores governa- 

mentais que compunham a comunidade de informagoes (EMFA, CSN, 

SNI), ^quela altura convencidos de que a existencia de capacita^o local em 

informatica era condi^ao necessaria para se alcan^ar autonomia e seguranga 

nacionais. Obviamente, nao agradava a estes grupos que orgaos civis com- 

postos por individuos supostamente "progressistas" (entenda-se, de esquer- 

da) fossem responsaveis por um setor de capital importancia sob a otica 

militar. A ascensao a presidencia de um membro do SNI permitiu a comuni- 

dade de informa^des ampliar sua influencia sobre os rumos da PNI. Funda- 

mentada numa pesquisa levantada junto a empresas, universidades, 

agencias financiadoras e orgaos estatais vinculados ao setor, uma comissao 

composta pelo SNI, Ministerio das Rela^oes Exteriores (MRE) e CNPq 

propos profundas reformas na ordem institucional vigente em face da inade- 

quagao dos instrumentqs de agao disponiveis a CAPRE para uma atuagao 

mais consistente e integrada (HELENA, 1980, p. 105-107). 

Em outubro de 1979, a CAPRE foi extinta e em seu lugar criada a 
^ > (AQ) 

Secretaria Especial de Informatica (SEI). 

2. SEI: A Etapa "Nacional-Militar" 

Se a CAPRE foi atribufda a formula^o de uma PNI, porem sem uma 

correspondente atribui^o de poderes para implementa-Ia, a SEI coube nao 

apenas a sua formuIa9ao mas tamb^m a coordena9ao de sua execu9ao. Alem 

disso, era de sua responsabilidade elaborar e cxecutar um piano nacional de 

(16) Em 1977, um cons6rcio dc onzc bancos assumiu 39% do capita) da Cobra (HELENA, 1980, p. 
95). 

(17) Os csfor^os da IBM para obtcr autoriza^ao para fabricar o computador /32 no pafs nos anos dc 
1976-77 sao um cxcmplo contundcntc (HELENA, 1980, p. 91-97; EVANS, 1986, p. 19). 

(18) Dccrcto n0 84067, dc 08/10/1979. 
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informatica, pronunciar-se sobre concessao de incentivos fiscais, tarifas e 

importagoes de bens e servi^s de informatica. 

Paralelamente ^ amplia^o dos poderes da SEI em relagao a CAPRE, 

verificou-se seu fechamento em torno da comunidade de informa96es e 

alguns ministerios diretamente ligados ao setor. Enquanto a CAPRE apre- 

sentava, alem de um Conselho Plenario composto por representantes de 

ministerios e drgaos estatais, uma Comissao Gonsultiva formada por tecnicos 

que mantinham um intercambio constante com a comunidade cientffica, a 

cria9ao da SEI representava um rompimento desta estreita rela9ao entre 

governo e tecno-academicos. Primeiro, a SEI foi deslocada do Ministerio do 

Planejamento, passando a orbita do GSN e estando diretamente ligada ^ 

Presidencia da Republica. Segundo, a plenaria foi substitufda por um rinico 

Secretario, nomeado pelo Presidente por indica9ao do Secretario-Geral do 

GSN. Terceiro, a Comissao Gonsultiva foi extinta e recriada somente em 

1981 com a fun9ao de assessorar o Secretario de Informatica na elabora9ao 

da PNI; porem, sua representatividade era muito mais limitada/19^ 

A guerrilha perdia seu qu artel-general mas, surpreendentemente tal- 

vez, via sua "ideologia" prosperar nas maos da comunidade de informa9oes. 

Gontrapondo-se a politica economica vigente no penodo, orientada para a 

atra9ao de capitals externos, as medidas adotadas pela SEI mostraram-se tao 

ou mais radicals que as tomadas por sua antecessora. Atraves de Atos Nor- 

mativos e Decretos-Leis, a SEI ampliou substancialmente a reserva de 

mercado, que passou a abranger alem do segmento de pequenos computa- 

dores e seus perifericos, heran9a da CAPRE, os setores de microeletronica, 

controle de processos, automa9ao, teleinformatica, instrumenta9ao eletroni- 

ca e software!"^ Convem notar que sua subordina9ao a Secretaria do Plane- 

jamento (antigo Ministerio do Planejamento) jamais teria permitido a SEI 

tamanha desenvoltura, de onde se conclui que seu espa9o dentro do orga- 

nismo estatal fora delineado por pessoas que sabiam exatamente o que 

faziam e pretendiam/^ 

(19) Com o objctivo dc cstudar c propor dirctrizcs para a PNI foi criada a Comissao dc Informatica, 
composta por representantes dos Ministerios das Rcla^ocs Extcriorcs, Fazcnda, Educagao c 
Cultura, Industria c Comercio, Interior c Comunica^ocs, alem dc quatro representantes do setor 
privado (Dccrcto n0 85790, dc 06/03/1981). 

(20) Vcr Dccrcto n0 85790 (06/03/1981) c Atos Normadvos n0 14 (18/03/1981), 16 (10/07/1981), 22 
. (02/12/1982) c 24 (27/05/1983). 

(21) A Comissao SNI/MRE/CNPq foi transformada num Grupo dc Trabalho ligado & Presidencia da 
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Estc penodo foi caracterizado pela intensifica^o da participa^ao do 

capital privado nacional no setor. Principalmente devido ao advento dos 

microcomputadores, em 1983 mais de 100 emprcsas atuavam no mercado de 

equipamentos de processamento eletronico de dados (EVANS, 1986, p. 22). 

Instituigoes ftnanceiras nacionais de portc passaram a investir diretamente 

na industriai controlando ou possuindo participa9ao acionaria nas principais 

empresas privadas locais de informatica. ^ O capital industrial privado ligado 

^ inform^dca apresentava-se organizado e representado^ e sua causa - a 

prote^ao do mercado de informatica para empresas genuinamcnte nacionais, ou 

seja, a polirica existence - angariava o apoio de diversos scgmentos do Gongres- 

so Nacional, que se mobilizava em torno da institucionaliza^ao da PNl/24^ 

Um processo semelhante aquele conduzido pela CAPRE na decada 

anterior ocorreu nos anos de 1983-84, agora envolvendo a fabrica^ao de 

super-minicomputadores. Tal como nos anos de 1976-77, perguntava-se 

como produzi-los: empresa e tecnologia nacionais, empresa nacional e tec- 

nologia estrangeira ou joint-ventures. E, desta vez, a solu^o inicial imple- 

mentada coincidia com aquela defendida pelos mais radicais integrantes da 

CAPRE, empresas 100% nacionais com tecnologia prdpria, fazendo parte de 

lima estrategia mais ampla de fortalecimento da industria local.^25 A SEI 

esperava que as empresas selecionadas, em face dos custos de produ^ao e de 

pesquisa e desenvolvimento (P&D) necessaries a empreitada, fizessem al- 

gum tipo de associagao entre elas ou se fundissem para fortalecerem-se e 

criarem condigoes para um possivel enfrentamento com competidores exter- 

nos. Frustradas as expectativas, e devido as pressoes das firmas alijadas do 

mercado de super-minis, em^junho de 1984, a SEI autorizou a entrada de 

novas empresas no mercado/ ^ Sentindo-se prejudicadas, as primeiras em- 

Rcpublica, agora composto por CSN, SNI, MRE, SEPLAN c EM FA, que cfctuou a 
rccstrutura^ao dos 6rgaos cnvolvidos c a rcformulagao da polftica global para o setor (HELENA, 
1980, p. 107; ADLER, 1986, p. 696). 

(22) O Bradcsco dctinha 30% do capital da SID. O Unibanco, 30% de participa^ao na Labo, O grupo 
lochpe era proprictirio da Edisa c o Itausa, da Itautcc (EVANS, 1986, p. 26). 

(23) A Associa^ao Brasilcira dos Fabricantcs de Computadores c Pcrif6ricos (ABICOMP) rcunia os 
produtorcs nacionais de EPD c aprcscntava como caractcdstica singular o fato de cxcluir firmas 
cstrangeiras de seus quadros (EVANS, 1986, p. 27). 

(24) Sobrc o papcl dcscmpcnhado pclo Congress© na formula^ao da PNI, vcr BORELLI (1986); 
BAAKLINI & REGO (1988). 

(25) Foram aprovados os projetos de fabrica^ao de super-minis com tecnologia nacional das empresas 
SID, Labo c Cobra. 

(26) Foram autorizados os projetos da Elcbra, tecnologia Digital, Edisa, tecnologia HP, c Itautcc, 
tecnologia Formation. 
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presas que haviam se habilitado a desfrutar da reserva de mercado sem a 

concorrencia J 1 ^ ^ 1 1 im seus projetos e tambdm 

ocorrido quando da instala^o da industria de minicomputadores no pafs. 

Conforme se pode inferir da analise precedence, a atua^o da 

SEI/CSN nos anos 80 nao diferiu significativamente do desempenho da 

CAPRE/Ministerio do Planejamento nos anos 70. Muito embora a tecnocra- 

cia academica tivesse sido substituida pela tecnocracia militar, sens princi- 

pios e objetivos permaneceram, ainda que por motivos diferentes, 

produzindo uma alian9a sui generis entre comunidade academica, normal- 

mente identificada como opositora ao regime autoritario que caracterizou os 

governos dos anos 70 e infcio dos 80, e militares no poder; ambos interessa- 

dos no desenvolvimento de capacitagao tecnologica no setor de informatica 

e na criagao e consolidagao da industria nacional. 

A ideologia que os unia era a do nacionalismo/^ Ao discurso antide- 

pendentista de contesta^ao do modelo de desenvolvimento economico ba- 

seado na subordinate do capital nacional ao capital estrangeiro juntaram-se 

os principios de autonomia polftica, soberania nacional e autopreservato 

cultural, cernes da formato ideologica militar. A estes grupos sociais juntou- 

se o capital privado nacional vinculado a informatica que, obviamente, abra- 

90U a ideologia do nacionalismo como forma de defender seus interesses 

eminentemente economicos (BORELLI, 1986, p. 183-185). 

O apice desta relato aconteceu com a aprovato da Lei n0 7232, em 

outubro de 1984, na qual o modelo de desenvolvimento industrial-tecnolo- 

gico do setor de informatica, expresso na PNI, foi finalmente institucionali- 

zado na forma de lei. 

A "lei de informatica" redefiniu as atribuicoes da SEI e desmilitarizou 
(29) 

sua estrutura. O orgao passou a estar subordinado ao entao recem-criado 

(27) Cobra, tccnologia Data General, c Labo, tccnologia Nixdorf. 
(28) Nacionalismo entendido como um conjunto de idcias c rcprcscnta96cs que procura defender 

supostos interesses gcrais de uma socicdadc, ignorando os antagonismos cxistcntcs no interior da 
estrutura social (BORELLI, 1986, p. 182-183). 

(29) Ao CSN coubc um asscnto junto ao CON IN ao lado de rcprcscntantcs dos Minist6rios das 
Comunica90cs, Trabalho, Industria c Com6rcio, Fazcnda c Educa9ao c Cultura, da SEPLAN c 
de oito rcprcscntantcs de entidades nao govern amen tais. A cstc grupo se uniu um rcprcscntantc 
do EMFA (Dccrcto n091229, de 06/05/1985). 

licenciaram assim, o mesmo processo 

Est.econ., Sdo Paulo, 22(21:273-297, mai-ago. 1992 283 



POLlTICA NACIONAL DE INFORMATICA 

Consclho Nacional dc Informatica c Automa^ao (CONIN), por sua vez 

vinculado funcionalmente ao Ministdrio da Gi6ncia e Tecnologia. 

3. SEI: A Etapa "Democrdtico-Institucional" 

3.1. A Lei de Informdtica 

A lei de informdtica, aprovada pelo Gongresso Nacional justamente 

no mesmo dia da aprovagao da lei que criou a Petrobrds^^ e que, na ^poca, 

representou o auge da luta nacionalista and depend en tista, pode ser conside- 

rada o marco da PNI na ddcada dos 80, assim como foi a polfdca de reserva 

de mercado na decada anterior. Discutida e elaborada num periodo de 

efervesc6ncia politica e de alargamento das liberdades democraticas, a lei 

reproduziu os prindfpios e medidas que ja vinham sendo adotados de fato. 

O principal instrumcnto da PNI, a reserva de mercado ^s empresas 

nacionais, ficou garantido pelo prazo mmimo de oito anos atraves do estabe- 

lecimento do controle das importa9oes de bens e servigos de informatica 

pela SEI e da possibilidade de interven9ao estatal em situa96es nas quais se 

mostrasse necessario proteger a produ9ao nacional, incluindo restri96es a 

produ9ao, opera9ao, comercializa9ao e importa9ao de bens e sen^os tecni- 

cos de informatica. Desta forma, o carater regulador e interventor do Estado 

tornou-se juridicamente instituido e permitido enquanto as empresas nacio- 

nais nao apresentassem capacita9ao para competir no mercado mundial. 

A atua9ao das joint-ventures no mercado reservado foi rigorosamente 

limitada ao definir-se empresa nacional como sendo aquela em que os con- 

troles decisorio, tecnologico e de capital pertencessem a pessoas residentes 

no pafs. No tocante ao controle de capital, a defmi9ao era de tal forma 

restritiva que excluia algumas das principals empresas do pais, inclusive a 

estatal COBRA, o que for9ou sua modifica9ao posterior/31^ 

(30) Lei n0 2004, dc 03/10/1953. 
(31) O artigo 12, cm scu paiigrafo 1°, cstabclccia que, no caso dc socicdadcs anonimas dc capital 

abcrto, as a^ocs com dircito a voto ou a dividendos fixos ou mfnimos dcvcriam corrcspondcr a, no 
minimo, dois tcr9os do capital social. Empresas como Itautcc, Elcbra c SID tamb6m nao 
prccnchiam cstas cxig6ncias (BORELLI, 1986, p. 177). Para acomodar csta situa^ao, o artigo foi 
altcrado pelo Dccrcto-Lci n0 2203, dc 27/12/1984, que cquiparou as companhias abcrtas a 
empresas nacionais, por sua vez rcvogado pela Mcnsagcm n0 669, dc 13/09/1990. O artigo 12 foi 
rcvogado pela Lei n0 8248, climinando a inconsist8ncia cxistcntc cntrc a lei dc informdtica c a 
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A participagao de empresas nao-nacionais no mercado interno limitou- 

se as areas onde nao existissem empresas nacionais capazes dc atende-las, 

porem condicionada a aprova^o do CONIN que exigia das empresas pianos 

le exporta96es e investimentos em P&D no pais. 

Portanto, a conjugagao destes instrumentos de prote^o ^ empresa 

nacional implicou a reserva do mercado interno em um grau que diflcilmen- 

te poderia ser imaginado como possivel pelos antigos guerrilheiros ideologi- 

cos da pequena CAPRE, ainda mais com for9a de lei. 

A16m da reserva de mercado, as empresas nacionais foi concedida uma 

serie de incentivos para a realiza9ao de projetos de pesquisa, desenvolvi- 

mento e produ9ao de bens e senses de informatica - isen9ao e redu9ao nos 

impostos de importa9ao e exporta9ao, I PI, imposto sobre opera95es de ere- 

dito e IR, permissao para deprecia9ao acelerada, prioridade para obten9ao de 

fmanciamentos publicos e redu9ao do lucro tributavel para os setores de 

microeletronica e software. Criou-se tambem um mecanismo para pessoas 

jundicas investirem na compra de a9oes de empresas nacionais de informati- 

ca, via dedu9ao no imposto de renda devido/ 

Ainda foram criados os Distritos de Exporta9ao de Informatica e a 

Funda9ao Centre Tecnologico para Informatica (GTI). Quanto aos primei- 

ros, nenhum foi efetivamente implantado no pafs, evidenciando o interesse 

das empresas estrangeiras em produzir para o mercado interno. Quanto ao 

CTI, que visava primordialmente incentivar o desenvolvimento cientifico- 

tecnologico local nas atividades de informatica, ha que se destacar os esfor- 

90s despendidos no segmento de microeletronica juntamente com as 
(33) 

empresas pnvadas nacionais. Por fim, cabe ressaltar a supressao de arti- 

gos referentes aos impactos da informatica e automa9ao sobre o emprego e a 

privacidade dos indivfduos/3^ 

rcvogado pcla Lei n" 8248, climinando a inconsistcncia cxistcntc cntrc a lei dc informatica c a 
Constituifao Federal, promulgada cm 1988, quanto definifao dc empresa nacional. 

(32) Rcgulamcnto dos artigos 13 a 15, que sc rcfcrcm aos incentivos fiscais, aprovado pclo Dccrcto n0 

92187, dc 20/12/1985; rcgulamcnto do artigo 21, sobre compra dc a9oes dc empresas nacionais dc 
informdtica, aprovado pclo Dccrcto n0 92181, dc 19/12/1985, com modifica^ocs introduzidas pclo 
Dccrcto n0 94424, dc 10/06/1987. Estcs artigos, al6m dos artigos 16, 18 c 19, foram rcvogados pcla 
Lei n0 8248. 

(33) Sobre a polftica govcrnamcntal no sctor dc microeletronica, vcr HELLER (1989, cap. 4 c 
ap^ndicc). 

(34) Os vctos prcsidcnciais h Lei n0 7232 podem scr cncontrados cm A informdtica ea Nova Reptiblica 
1986, p. 277-294. 
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Dc fato, a insdcui^o da lei dc informadca detcnninou uma politica setorial 

singular ao restringir, sobremaneira, a participate) do capita] estrangeiro que, ao 

longo de todo o proccsso de industrializagao do pais, sempre desempenhou 

papel fundamental. Tamb6m aparentou ser o resultado de um parado- 

xo politico pela forma como as principais fo^as sociais e politicas se 

associaram e se enfrcntaram na defesa de seus interesses, constituin- 

do-se no que se denominou de V uniao dos heterogeneos e a divisdo do 

homogineo" (BORELLI, 1986, p. 1). A ideologia do nacionalismo - 

soberania e autonomia no piano politico-estratdgico, protegao da mao- 

de-obra c do mercado intcrno no piano sdcio-cconomico - uniu comu- 

nidade cicntifica e pollticos de oposito &s tecnocracias civil e militar 

da comunidade de informa9oes em torno do objetivo comum de insti- 

tucionalizagao da reserva de mercado, compondo um bloco relativa- 

mente uniforme na questao da informatica apesar de existirem 

diferengas profundas no campo dos direitos civis. Contrariamente, 

notaram-se divisoes insoltiveis dentro do estamento militar (comuni- 
(35) 

dade de informa^oes produtores de equipamentos bdlicos), 

do grupo de polfticos da situagao (parlamentares pro e contra a reserva 

de mercado) e do capital privado nacional (produtor de EPD versus 

usuario de EPD). 

A associa^ao entre comunidade cientifica, militares, polfticos 

de oposito e capital privado nacional constituiu um grupo de in- 

teresse sedimentado pela ideologia do nacionalismo. Apesar de sua 

fragilidade historica, apresentou-se suficientemente coeso para ga- 

rantir a aprova^ao da lei de informatica conforme sua vontade. 

Desta forma, os interesses especfficos do capital privado nacional 

ligado ^ informatica e da comunidade de informa96es, sustentados 

pelo tratamento cientifico dado ^ questao pelos intelectuais e vo- 

calizados a toda sociedade pelos parlamentares em favor da reserva 

de mercado, travestiram-se de interesses gerais da Na9ao (BO- 

RELLI, 1986, p. 187). 

(35) A comunidade dc informa^cs (CSN, SN1) entendia o problcma da scguran^a nacional cm scu 
scntido cstrito, rclacionando nacionalizagao da informatica c soberania nacional. Emprcsas cstatais 
vinculadas ao sctor militar (Embracr, Imbcl) prcocupavam-sc com os cfcitos da reserva sobrc sua 
produtividadc c compctitividadc cm face da ncccssidadc dc m^quinas c fcrramcntas que 
incorporam tccnologia digital c de componcntcs microclctronicos como fatorcs c insumos 
produtivos (BORELLI, 1986, p. 64-65). 
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3.2. O Contencioso Brasil x Estados Unidos 

Entretanto, o maior impacto da lei de informatica foi sentido al6m do 

Rio Grande. For mais de dois anos, as rela^oes bilaterais cntrc Brasil e 

Estados Unidos mantiveram-se abaladas em razao dos desentcndimcntos 

gerados na interpreta^ao da lei. 

Coube ao governo americano, e nao ^s multinacionais americanas do 

setor como podcria se supor de infcio, a iniciativa de protesto, oficialmente, 

por considcrar que a lei, da forma como fora aprovada, prejudicava as expor- 

ta^oes daquele pafs e, por conseguinte, restringia a gera9ao de empregos 

internamente. Como as exporta96es americanas ao Brasil nao foram sus- 

pensas, nem mesmo declinaram, argumentou-se que o ritmo de crescimento 

das exporta96es era menor que a expansao do mercado brasileiro de infor- 

matica/37^ 

Por ocasiao da polftica de reserva de mercado da ddcada dos 70, a 

atitude do governo americano em face da insistencia do governo brasileiro 

na cria9ao de uma industria de computadores local foi bastante distinta. Em 

1977, foram as empresas americanas que ensaiaram um movimento de rea- 

9ao ^s medidas impostas pelo pafs sob a alega9ao de que tais iniciativas 

consistiam em prejufzo ao seu crescimento e incentivavam a implementa9ao 

de polfticas semelhantes em outros pafses dispostos a desenvolverem suas 

prdprias industrias de computadores (TIGRE, 1981, p. 54). Certamente, a 

postura do executivo americano de ignorar os clamos empresariais decorreu 

de seu ceticismo quanto ^ possibilidade de a empreitada brasileira obter 

sucesso. Em 1985, o posicionamento do governo dos Estados Unidos contra 

os rumos tornados pela polftica brasileira de informatica encontrava a maior 

parte das empresas americanas em meio ao processo de licenciamento de 

tecnologia de super-minicomputadores, revclando que, de uma forma ou de 

(36) Invocando a Scgao 301 dc sua Lei dc Comcrcio, cm sctcmbro dc 1985, o governo americano abriu 
invcstiga^Scs contra cinco pafses acusando-os dc praticarcm polfticas comcrciais danosas aos sens 
intcrcsscs. Dcntrc cstcs pafses cstavam Japao, Cor6ia do Sul c Brasil (CLINE, s/d, p. 94; EVANS, 
1989, p. 219). 

(37) As cxporta^ocs globais americanas ao Brasil, cntrc 1979 c 1985, declinaram 10% enquanto que, no 
mesmo pcrfodo, as cxportafScs dc pc^as, partcs c cquipamcntos dc proccssamcnto clctr6nico dc 
dados aumcntaram 146% (EVANS, 1989, p. 215). O crescimento do mercado brasileiro ncstc 
pcrfodo foi dc 255% (a partir dc dados da SEI), Os amcricanos cstimavam cntrc US$ 337 milhocs 
c US$ 452 milhocs as pcrdas anuais cm cxporta^ocs cm conscqu€ncia da rcscrva dc mercado 
(CLINE. s/d, p. %). 
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outra, as cmprcsas multinacionais daquele pais procuravam conviver com o 

cenario institucional vigentc no Brasil, buscando formas alternativas de en- 

trada em nosso mcrcado/3^ 

A rea9ao americana a PNI ocorrcu quase que simultaneamente ao 

"ataque" ^ industria japonesa de componentes semicondutores. No ano se- 

guinte, o governo dos Estados Unidos inviabilizou a compra da Fairchild 

Semiconductor pela japonesa Fujitsu, alegando questoes de seguran9a na- 

cional - a Fairchild era a principal fornecedora de microprocessadores ao 

Departamento de Dcfesa americano. O argumcnto seria plausivel se a cm- 

presa fosse americana, por6m seu controle acionario pertencia ^ Schlumber- 

ger, de origem francesa, evidenciando tratar-se de uma atitude 

eminentemente discriminatoria decorrentc da perda de capacidade compe- 

titiva e inovadora no setor por partc dos Estados Unidos (EVANS, 1989, p. 

220-221). 

As posi96es assumidas pelo governo americano nos dois casos sao de 

absoluta consist6ncia quando se admite que intencionavam proteger sua 

industria. No caso brasileiro, o discurso orientou-se pela defesa dos princi- 

pios de livre-comercio, nao por coincidencia, justamente num setor onde 

sua vantagem comparativa era evidente; no caso japones, o comportamento 

foi pragmatico: prote9ao a uma industria cuja vantagem comparativa rapida- 

mente declinava.^^ 

As reclama9oes do governo americano quanto a PNI safram da retdrica 

para a a9ao em maio de 1986, quando o Conselho de Polftica Economica 

decidiu pela imposi9ao de retalia96es comerciais ao Brasil (EVANS, 1989, p. 

225). A partir de entao, os Departamentos de Redoes Exteriores de ambos 

os paises procuraram csclarecer e solucionar os principals pontos que susci- 

taram o contencioso. Neste sentido, transpareceu a preocupa9ao por parte 

do lado americano com aspectos pontuais da legisla9ao brasileira: conceito 

de empresa nacional, software e propriedadc intelcctual, defini9ao dos pro- 

dutos de informdtica cujas importa95es estariam sujeitas ao crivo da SEI e 

dos produtos de informatica sujeitos ^ reserva de mercado. 

(38) AJgumas das principais firmas amcricanas fabricantcs dcstc tipo dc coinputador - Digital, Data 
General c HP liccnciaram tccnologia a cmprcsas brasilciras, enquanto que IBM c Burroughs 
mantinham-sc absolutas no mercado dc computadorcs dc grandc portc. 

(39) Sobrc a asccnsao da informdtica japonesa dc semicondutores, ver HOBDAY (1989). 
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Entrc sctcmbro e novembro de 1986, o governo brasileiro autorizou a 

forma^o de uma joint-venture entre a IBM e a empresa brasileira Gcrdau na 

drea de prestagao de servi^os em informatica, enquadrando-a como empresa 

nacional, ou seja, considerando que a Gerdau era a detentora do controle 

decisdrio c tccnologico mesmo sem ter nenhuma expcri6ncia prdvia no 

setor; autorizou a instalagao de uma nova planta para produce de discos 

magndticos e a fabricagao de um novo computador pela IBM (EVANS, 1989, 

p. 228); instituiu reformas administrativas na SEI, restringindo sua area de 

atua9ao, e relacionou os produtos de informatica nao protegidos pela reserva 

de mercado/^ O esclarecimento destas questoes, mais do que propiciar a 

amplia9ao das exporta96es americanas, tranquilizou as empresas americanas 

de informatica que, assim, obtiveram algumas vantagens e seguran9a para 

efetuar seus investimentos no pais. 

Permanecia o problema do software. A inexistencia de qualquer tipo 

de prote9ao a propriedade intelectual dos programas de computador na lei 

de informatica brasileira significava, na pradca, a permissao de "pirataria" 

generalizada tanto em nivel de comercializa9ao quanto de produ9ao de 

software por empresas locais.^41^ Em novembro de 1986, negocia96es entre a 

empresa AT&T e empresas brasileiras para licenciamento do sistema opera- 

cional UNIX foram paralisadas ap6s a interferencia do governo americano 

(Revista VEJA, 19/11/1986, p. 119). 

A defini9ao de uma legisla9ao para o software parecia encaminhar o 

contencioso para uma solu9ao satisfatoria ao longo do ano de 1987 quando 

dois fatos, ocorridos no segundo semestre, recolocaram as discussoes em seu 

ponto inicial. Em junho de 1987, a Gamara dos Deputados aprovou projeto 

de lei que definia o regime de copyright para prote9ao da propriedade inte- 

lectual de programas de computador. Em julho, porem, a empresa de software 

americana Microsoft acusava a empresa brasileira Scopus de copiar trechos 

inteiros de seu sistema operacional MS-DOS. Ao mesmo tempo, outra em- 

presa americana, a Apple, acusava outra firma brasileira^ Unitron, de emular 

seu microcomputador Macintosh (Revista VEJA, 08/07/1987, p. 90-91; 

29/07/1987, p. 100). A nao solu9ao destas disputas levou o governo america- 

no a decidir-se pela imposi9ao de tarifas adicionais ^s importa96es de produ- 

(40) Comunicado n0 171, dc 11/12/1986. 
(41) Pela suprcssao do pardgrafo unico do artigo 15 da Ici dc informSdca que impedia a rcprodu^o, 

c6pia ou udliza^ao dc software sem a cxprcssa autoriza^ao dc scu autor. 
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tos brasilciros em novembro. O governo brasileiro agiu rapido, autorizando a 

Microsoft a registrar a vcrsao mais atualizada de seu sistema operacional e 

nao aprovando o projeto da Unitron. Estas medidas, mais a aprova^o da "lei 

de software" no mes seguinte, propiciaram a suspensao definitiva dos plapos 

de retalia^ao americanos em fevereiro de 1988^ ^ 

3.3. O I PLANIN e a Lei de Software 

Juntamente com a lei de informatica de 1984, o Primeiro Piano Nacio- 

nal de Informatica e Automagao (I PLANIN) e a lei de software"^ constituf- 

ram o tripd jundico a partir do qual conduziu-se a PNI durante a segunda 

metade da d^cada dos 80. 

A enfase na importancia estrat6gica do setor de informatica relaciona- 

da a questoes de independencia economica e soberania polftica deu origem 

a um piano onde as necessidades do pais, quanto ^ produ^ao e uso de bens e 

servigos de informatica, P&D e forma^ao de recursos humanos, estavam 

claramente identificadas, mas cujas metas, meios e prazos de realizafao 

estavam generica e superficialmente descritos, quando nao completamente 

omitidos. Na realidade, a "estrategia de a9ao" compreendia uma infindavel 

lista de 93 diretrizes gerais e especificas destinadas a viabilizar uma a^ao 

integrada dos orgaos e instituigoes publicas e privadas com atividades rela- 

cionadas ^ informatica, mas que nao definiam mecanismos eficazes para sua 

execu9ao, acompanhamento e avalia9ao. Os recursos financeiros necessaries 

consecu9ao do piano proviriam essencialmente dos incentives criados pela 

lei de informatica, alem de um montante adicional estimado em cerca de 

US$ 394,4 milhoes^44^ para ser investido durante seus tres anos de vigencia 

em atividades de P&D e forma9ao de recursos humanos. 

(42) Um cstudo cxtrcmamcntc intcrcssantc sobrc as causas do conflito Estados Unidos-Brasil no caso 
da informatica podc scr cncontrado cm EVANS (1989). O autor cxplora a hipdtcsc do dcclinio 
hcgcmonico daquclc pals quc sc rcflctiria cm sua crcsccntc incapacidadc dc suportar os custos dc 
manutcn^ao dc uma ordem intcmacional politicamcntc cst£vcl c cconomicamcntc abcrta. No 
piano cconomico, a pcrda dc compctitividadc cm dctcrminados sctorcs (cal^ados, 390) originaria 
prcssocs intcmas por medidas protccionistas, inconsistcntcs com o discurso praticado cm nlvcl 
das rcIa9ocs intcmacionais dc defesa do livrc-comcrcio. 

(43) Rcspcctivamcntc, Lei n0 7463, dc 17/04/1986, c Lei n0 7646, dc 18/12/1987, rcgulamcntada pclo 
Dccrcto 11° 96036, dc 12/05/1988. 

(44) Valor calculado a partir dc informa9dcs contidas no I PLANIN. Base dc dilculo (04/1986): US$ 
1,00 = Cz$ 13,84. 
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Muito embora fosse apresentado como objetivo do I PLANIN o au- 

mento do grau de autonomia, significando independencia na tomada de 

decisoes em contraposi^o ^ busca de auto-suficiencia produtiva e tecnologi- 

ca, pode-se concluir a partir do conteudo de suas diretT 

efeito, o I PLANIN reforgava o carater nacionalista e anridependentista da 

PNI institucionalizada pela lei de informatica. Na pratica, seus resultados 
(46) 

mostraram-se inexpressivos. 

A lei de software, por sua vez, dispoe quanto & protegao da propriedade 

intelectual sobre programas de computador e sua comercializa^ao no merca- 

do interno. Dentre seus principais dispositivos destacam-se: a prote^ao ^ 

propriedade intelectual baseada no regime de copyright inde- 

pendentemente de o software set registrado na SEI, a comercializagao de 

programa de computador estrangeiro condicionada a seu prdvio registro na 

(45) Como indicam algumas das dirctrizcs abaixo rclacionadas: a) '^csdmular a cmprcsa nacional do 
sctor do informatica a participar ativamcntc dc projctos dc dcscnvolvimcnto dc produtos c 
sistcmas quc pcrmciam a base industrial do pals, propiciando a cquipara9ao tccnoldgica nacional 
nos sctorcs industrials influcnciados dircta ou indirctamcntc pcla informatica; b) dirccionar os 
incentives govcmamcntais no scntido dc dominar todo o 'cicio tccnoldgico" da microclctronica; c) 
cstimuiar c inccntivar a utiiiza^o dc produtos dc microclctrdnica fabricados no pals por cmprcsas 
nacionais; d) inccntivar o dcscnvolvimcnto c a comcrcializagao dc software por cmprcsas 
nacionais; c) cstimuiar os projctos dc supcr-microcomputadorcs dcscnvolvidos por cmprcsas 
nacionais, com tccnologia nacional; 0 cstimuiar o dcscnvolvimcnto dc tccnologia nacional a partir 
da absor^ao dc tccnologia cstrangcira, nos projctos dc supcrminis, a screm implcmentados por 
cmprcsas nacionais; g) consolidar, com crcsccntcs Indices dc nacionaliza^So, o dcscnvolvimcnto, a 
produ^ao c a comcrcializa^ao dc cquipamcntos pcriffricos fabricados por cmprcsas nacionais; h) 
cstimuiar o dcscnvolvimcnto c a fabricagao dc cquipamcntos da 5rca dc informatica para o 
stgmcnto dc defesa; i) promovcr o domlnio das tccnologias dos processes produtivos (...) dos 
varies scgmcntos quc utilizam a automato industrial; j) buscar a consolida^So da cstrutura 
cmprcsarial dos fabricantcs dc cquipamcntos c cmprcsas dc servi^os, nacionais, no scgmcnto dc 
automa^ao industrial; 1) cstimuiar o dcscnvolvimcnto c a consolidagao dc cmprcsas nacionais 
fabricantcs dc instrumcntagao digital; m) promovcr a implanta^ao dc cmprcsas nacionais, 
produtoras dc cquipamcntos cspcclficos para as aplica^ocs cm tele info rmitica; n) cstimuiar a 
forma9ao dc cmprcsas nacionais, cuja atividadc principal scja a prcsta^ao dc scrvi^os dc 
manutcn^So c assistcncia t6cnica dc cquipamcntos dc informfitica; o) promovcr a crcsccntc 
ocupa9ao do mercado dc scrvi9os dc proccssamcnto clctronico dc dados por cmprcsas nacionais.1, 

(46) Argumcnta-sc, cm defesa do I PLANIN, quc as taxas dc crcscimcnto dos scgmcntos quc 
compocm o sctor dc informatica foram significativas no period© 1985-88. No cntanto, 
dificilmcntc podcr-sc-la admidr quc cstcs numcros foram rcsultado dc uma a^o dclibcrada do 
govemo. O dinamismo intrlnscco a cstcs scgmcntos, o potcncial dc crcscimcnto das cmprcsas c 
as condi^ocs dc demanda s3o alguns dos fatorcs suficicntcs para cxplicar cstc crcscimcnto. As 
taxas anuais dc crcscimcnto do faturamcnto bruto das cmprcsas brasilciras dc capital nacional no 
pcrlodo 1985-88 foram: EPD (11,7%), tclcinformfidca (55%), automa^So industrial (45,2%), 
instrumcntafao digital (43,6%), microclctrdnica (38,8%, anos 1986-88), c software (5,8%, anos 
1986-88) (valorcs caiculados a partir dc dados da SEI). 

gao acima destacada nao passava de um instrumento 
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SEI, que apenas seria concedido ap6s a constata^o de inexistencia de 

similar nacional, c a comcrcializa9ao de software de qualquer origem autori- 

zada somente cmprcsas nacionais, cxcetuando-sc casos excepcionais. 

A lei de informdtica ji havia institufdo a reserva de mcrcado para o 

segmento de hardware (computadores, pcrifdricos). Com a aprova^ao da Lei 

n0 7646, esta reserva era estendida ao software, pordm deixando ^s empresas 

nao nacionais uma margem de a9ao ainda mais restrita vis-d-vis aquela deli- 

mitada pela lei de 1984. Enquanto que para as companhias estrangeiras 

fabricantcs de hardware existia a possibilidadc de produzirem e comerciali- 

zarem equipamentos sem similar nacional (por cxemplo, computadores de 

grande porte), ^s firmas estrangeiras de software permitia-se apenas a comer- 

cializa9ao de programas in^ditos no pafs atrav6s da cessao de direitos ou 

licen9a a empresas brasileiras. 

Entretanto, na pratica, a lei de software apresentou-se indcua para 

fomentar uma industria local de programas de computador e para impcdir a 

entrada em massa de programas estrangeiros no pais. Com efeito, nenhuma 

referencia quanto ^ promo9ao e desenvolvimento de capacita9ao local na 

produ9ao de software 6 encontrada ao longo dos 43 artigos que a compoem. 

Adicionalmente, o conceito de similaridade mostrou-se ser impreciso e de 

dificil aplica9ao (RAPKIEWICZ & SEGRE, 1989, p. 844-845), facilitando o 

registro de programas de origem externa na SEI. 

Mais do que reconhecer a importancia deste segmento para a indus- 

tria de informatica, o governo brasileiro procurou acomodar uma situa9ao 

que se configurava insustentavel no piano politico diante do firme proposito 

do governo americano de praticar retalia96es comerciais. Neste sentido, 

apesar do excesso de reguIamenta9ao sobre as atividades de comercializa9ao, 

a lei de software surgiu para responder aos principais reclamos da industria 

americana, viola9ao do direito autoral e restri96es a entrada de seus progra- 

mas no mercado brasileiro, constituindo-se num dos subprodutos da agressi- 

va politica americana contra aqueles pafses que praticavam o protecionismo 

comercial em setores nos quais os Estados Unidos apresentavam vantagens 

competitivas/47^ 

(47) Vcr notas 36 c 42. 

292 Est.econ.# Sdo Paulo, 22(21:273-297, mai.-ago. 1992 



Eduardo Kiyoshi Tonooka 

Considera§5es Finals 

A analise precedente procurou mostrar que foram muitos os fatores 

determinantes da instala9ao de uma industria de informatica no pais e 

muitos os interesscs de cunho politico-economico cnvolvidos. A16m da 

vontade de segmentos especificos do aparato estatal, como os Minist6rios 

da Marinha e Planejamento e as agencias de fomento cientifico-tecnolo- 

gico, colaboraram eventos marcadamente circunstanciais, as janelas de 

oportunidades, como o aparecimento de tecnologias revolucion^rias no 

setor, a crise do petroleo e as dificuldades para o fechamento das contas 

externas. 

A ddcada dos 70 representou a etapa de implanta9ao da industria 

brasiieira de informatica. GTE e, principalmente, CAPRE foram os orgaos 

pdblicos diretamente responsaveis pel a cria9ao das condi95es necessarias ao 

surgimento de empresas nacionais produtoras de computadores. Atuando 

sobre uma base institucional fragil e sob pressoes do capital multinacional 

ligado ^ informatica, a CAPRE atingiu seu ponto maximo com a conflrma9ao 

da polftica de reserva de mercado para os minis em 1977. 

Os resultados aIcan9ados pela desconhecida CAPRE chamaram a 

aten9ao de setores politicamente mais influentes no governo federal, como 

GSN e SNI. Estes orgaos procuraram anexar a polftica de informatica a sua 

area de competencia, primeiro, por considerarem-na assunto de seguran9a 

nacional e, segundo, por nao confiarem naqueles que a conduziam. Em 

1979, a CAPRE foi substitufda pela SEI, cuja atua9ao caracterizaria toda a 

d^cada seguinte. 

Os anos 80 conheceram a fase de diversifica9ao da indristria brasiieira 

de informatica. A polftica de reserva de mercado foi estendida para outros 

ramos, desta vez amparada legalmente pela lei de informatica de 1984. As 

principais for9as sociais e polfticas do pafs se mobilizaram durante sua elabo- 

ra9ao e vota9ao numa demonstra9ao evidente da importancia crescente assu- 

mida pelo setor para a sociedade brasiieira ao longo deste processo. 

A Polftica Nacional de Informatica passava a incomodar grandes po- 

tencias economicas mundiais, como os Estados Unidos. Com efeito, seu 

exito rcpresentaria um rompimento do novo esquema de divisao internacio- 

nal do trabalho, que atribui ^s na96es desenvolvidas os setores mais dinami- 
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cos e tecnologicamente mais complexes, deixando jU demais setores madu- 

ros, cnergia-intensivos c poluidores, e um cstimulo ^ ado9ao de praticas 

semelhantes por partc de outros paises. Gontudo, a preocupa9ao em de- 

senvolver Codas as ^reas de informdtica, protegendo o mercado local da 

competi95o externa c superestimando a capacidade tecnoldgica e produ- 

tiva das ^mprcsas nacionais, levou ^ dispersao de recursos materiais, hu- 

manos e financeiros, e & conscqticntc exiguidade de resultados concretos 

positives. A disposi9ao do usudrio de bens c sen^os de informatics colo- 

cavam-se produtos t5o caros e tecnologicamente defasados em rela9ao aos 

cong6ncres cstrangeiros que se tornava mister mudar os rumos desta 

politica. 

O inicio da d6cada dos 90 marca uma nova fase nas redoes entre o 

Estado e o sctor de informatica. Baseado na premissa da necessidade de um 

maior grau de abertura ao com6rcio exterior e ao capital estrangeiro, o gover- 

no reestrutura os rirgSos responsaveis pela PNI, extinguindo a SEI e substi- 

tuindo-a pelo Departamento de Politica de Informatica e Automa92U) 

(DEPIN), por sua vez vinculado ^ Secretaria de Ciencia e Tecnologia da 

Presidencia da Republica (SGT)/48^ e relaxa a aplica9ao da reserva de 
(49) 

mercado, autorizando a forma9ao de joint-ventures e eliminando a 

anuencia pr6via sobre a importa9ao de determinados produtos de infor- 

matica/5 O fim definitivo da reserva de mercado € aguardado para 

outubro de 1992. 

O Brasil caminha firmemente em dire9ao a completa liberaliza92io 

do mercado interno, que, na visao de govemo, politicos e usuarios, parece 

se qonstituir na panac6ia aos atuais problemas pelos quais passa a indus- 

tria de informatica. Ao mesmo tempo, governos de paises desenvolvi- 

dos intervem no setor protegendo sua industria da competi9ao 

externa, caso dos Estados Unidos em re]a9lo ao Japao no segmento de 
(51) 

componentes semicondutores, ou investindo em capaQita9ao e 

atualiza95o tecnoldgica, caso de Japao e paises da Comunidade 

EconSmica Europ6ia que dcsenvolvem projetos de longo pra- 

(48) Lei n0 8028, dc 12/04/1990 c Mcdida Provis6ria n0 222, dc 11/09/1990. 
(49) Rcsolu?ao n019, dc 11/10/1990, da SGT. 
(50) Dccreto np 99.541, dc 21/09/1990, c Rcsolucao n0 20, dc 26/10/1990. da SGT. 
(51) Vcr caso Fairchild-Fujitsu. Estados Unidos c JapHo tamb6m rcalizam acordos tdcitos para a 

imposigao dc controlcs quantitativos As cxportafocs japoncsas dc componcntcs scmicondutorcs 
aquclc pals. 
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* • • ($2) 
zonaareadeinformatica. Este ultimo ponto e abordado pela politica 

industrial e de comdrcio exterior do atual governo, que preconiza a necessidade 

de integrate competitiva da economia brasileira na economia mundial baseada 

na capacita^o tecnoldgica de sua industria, e pela PNI, que apresenta como 

finalidade alcangar a capacita^ao tecnoldgica nas atividades de informatica. 

O sistema economico mundial passa por um momento de profundas 

transforma^oes em sua estrutura produtiva (processes de produce, tdcnicas 

administrativas etc) decorrentes do advento de tecnologias revoluci on arias, 

como a microeletronica, a biotecnologia e os novos matcriais. Interessados 

que cstao em manter suas posi96es hegemonicas, melhora-Ias se possfvel, os 

pafses desenvolvidos, correta e coerentemente, investem maci9amente em 

projetos de P&D nestes setores. O Brasil, por sua vez, recorre a uma pratica 

liberal que inclui a questao da capacita9ao tecnoldgica simplesmente como 

um instrumento de retdrica, simpatico ao estamento militar e ^ comunidade 

cientffica local, ao adotar medidas prioritariamente dirigidas ^ desregula- 

menta9ao do setor, e ao nao criar uma estrutura que permitisse ^s empresas 

privadas e ao prdprio setor publico gerarem um grau de capacita9ao tecnold- 

gica consistente com as aspira96es primeiro-mundistas do pais. 

Abrir o mercado sem investir em capacita9ao tecnoldgica significa 

sucatear a industria nacional, jogar fora todos os resultados obtidos pela 

politica desenvolvida ate aqui para o setor e, principalmente, fechar a janela 

de oportunidades, aberta pelas transforma96es acima apontadas, capaz de 

conduzir o pais a uma condi9ao mais favoravel na nova divisao internacional 

do trabalho. 
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