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Na primeira metade desta decada, a divida externa 

da America Latina cresceu 45^0, elevando-se a 400 mi- 

Ihdes de dolares, sem aporte de novos recursos, Quer di- 

zer: cada latino-americano passou a dever mil dolares e 

a renda per capita anual tornou-se inferior a 2.000 dola- 

res na maioria dos paises. 

A divida externa vem sendo enfrentada com uma 

estrategia defensiva. Na reuniao dos oito presidentes la- 

tino-americanos em Acapulco, no final de 87. ficou evi- 

dente que, apesar de um discurso ofensivo, a America 

Latina esta mais empenhada em resolver os efeitos do 

problema do que em definir uma nova estrategia de 

crescimento. 

A divida externa vem sufocando a capacidade de 

investimento. Este diagnostico e confirmado pelas esta- 

tisticas oficiais. Os investimentos brutos, na America 

Latina, cairam 9% entre 1980 e 1985 e o PIB per capita 

da regiao se reduziu em 27^o. Em contraposi^ao, a eco- 

nomia informal ja representa SO^o da forga de trabalho 

e esta em franco crescimento. 

Embora muito dinamico e oportuno para a econo- 

mia, o setor informal inibe o desenvolvimento tecnolo- 

gico. Para se manter na informalidade, este setor nao 

investe em tecnologia e, com seus pregos inferiores aos 

do mercado, limita a capacidade de investimento das 

empresas formalmente instaladas. Trata-se de um seg- 

mento da economia que deve ser mantido, mas seu im- 

pacto para o desenvolvimento tecnoldgico nao e senti- 

do. 

Com relagao ao contexto internacional, fica evi- 

dente que, nesta decada, a America Latina afastou-se 

dos paises centrais. A Uniao Sovietica e os Estados Uni- 

dos buscam o entendimento sobre a questao militar. A 

Uniao Sovietica perdeu espago no piano tecnolbgico, e 

por isso se aproxima dos paises mais industrializados 

(EUA, Japao, CEE). A Europa, por sua vez, consolida 

a sua integragao economica. O Japao aproxima-se dos 

'Tigres Asiaticos,, e investe agressivamente na Europa 

e nos Estados Unidos para viabilizar, no Pacifico, um no- 

vo epicentro do desenvolvimento economico mundial. 

Enquanto avanga a formagao de novos blocos, os 

paises intermediaries e subdesenvolvidos do hemisferio 

Sul estao cada vez mais afastados. A integragao Nor- 

te-Sul e a integragao Sul-Sul passaram a representar, na 

decada de 80, discursos distantes de uma realidade que 

caminha em diregao oposta. A divida externa e um dos 

elementos que sufoca as economias do Sul, afastan- 

do-as ainda mais das economias do Norte. E o caso do 

Brasil, que tendia a se aproximar das economias mais 

avangadas. 

A integragao Norte-Sul, defendida ardorosamente 

na decada de 70, torna-se cada vez mais ausente, apesar 

da redugao do nivel de renda nos paises do Sul. Isto exi- 
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ge uma estrategia de reinser^ao no sistema produtivo in- 

ternacional. 

Para planejar esta reinsergao, e precise esclarecer 

qual tem sido a evolugao recente da America Latina e 

como se deu esta evolu^ao no campo tecnoldgico. 

Os numeros evidenciam que a America Latina 

avan^ou na estrutura^ao do sen sistema de ciencia e tec- 

nologia, mas aquem do desejavel para acompanhar a 

nova onda tecnoldgica que afeta toda a sociedade hu- 

mana. As estatisticas revelam, por exemplo, que o nu- 

mero dt pesquisadores e engenheiros elevou-se de 30 

mil, na decada de 60, para 100 mil, na decada de 80. 

Nos anos 60, a America Latina investia 300 milhOes de 

ddlares em ciencia e tecnologia, enquanto hoje investe 

tres bilhOes de ddlares nesse campo — o que e muito 

pouco, perto dos 250 bilhOes de ddlares que o mundo 

gasta em ciencia e tecnologia. 

O investimento de tres bilhOes de ddlares representa 
um pouco mais de 1% do gasto mundial. Ern contrapo- 

sigao, a America Latina representa 8% da popula^ao 

mundial e 5% do produto interne bruto mundial. Os in- 

dicadores de ciencia e tecnologia, apesar de precarios, 

revelam que os paises da America Latina investem de 

0,2% a 0,7% dos seus produtos internos brutos. O Bra- 

sil e Cuba se destacam com 0,7%. Sao percentagens bai- 

xas, em compara^ao com os investimentos feitos pelos 

paises industrializados, que variam entre 2,0% e 3,0% 

de um PIB muito superior ao das economias latino-ame- 

ricanas. 

Sobre este quadro se debrugou a Associagao Lati- 

no-Americana de Gestao Tecnoldgica. A ALTEC reco- 

menda a eleva^ao dos investimentos em C&T atraves de 

uma maior participagao do setor produtivo. E necessa- 

ria a aproximagao da universidade e dos institutes de 

pesquisa, do meio empresarial. Este ultimo deve partici- 

par ativamente das agencias governamentais e das co- 

munidades locais, para um maior engajamento da socie- 

dade na questao tecnoldgica. 

Qual a contribuigao dos parques tecnoldgicos para 
o desenvolvimento tecnoldgico da America Latina? Esse 

novo arranjo para adapta^ao e geragao de tecnologias 

surgiu espontaneamente no Brasil, apoiado na rede de 

universidades e de institutes de pesquisa, pela rede de 

centres tecnoldgicos de empresas privadas e publicas, 

que tem sido nos ultimos anos o setor mais dinamico do 

sistema. Tambem as agencias governamentais deram 

uma contribuigao importante ao surgimento e cresci- 

mento dos parques tecnoldgicos. 

Os parques tecnoldgicos sao encarados — por al- 

guns — como solu^ao para todos os problemas. Como 

se os parques pudessem ser adotados em todas as regides 

do Brasil, independentemente das vocagdes regionais. 

Ao contrario do que ocorre com outros modismos 

latino-americanos, os parques tecnoldgicos ja constitui- 

dos basearam-se em esforgos conseqiientes e de longo 

prazo, e nao apenas em sonhos e discursos. Alias, deve 

ser real^ada esta forma mais profunda de organizagao, 

apoiada em reflexao disciplinada sobre as realidades re- 

gionais. 

A criagao de um parque tecnoldgico nao pode de- 

correr de uma decisao politica de curto prazo. Resulta, 

sim, de um processo evolutivo, partindo de uma in- 

fra-estrutura de ensino superior de qualidade para uma 

atividade de pesquisa aplicada. A pesquisa aplicada evo- 

lui para uma terceira etapa — de pesquisa voltada para 

o desenvolvimento de produtos e processos — e, final- 

mente, para uma quarta, favoravel a criagao de empre- 

sas. Somente numa quinta etapa surge a configuragao 

do parque tecnoldgico, que goza do apoio da comunida- 

de local. 

E possivel apressar esse processo. E indispensavel, 

no entanto, a infra-estrutura academica de excelencia, a 

atividade permanente de pesquisa e a existencia do espi- 

rito empreendedor Sem esses tres elementos, dificil- 

mente o parque tecnoldgico podera surgir e consoli- 

dar-se. 

O papel do governo, atraves das agencias financia- 

doras e do desenvolvimento de fontes de financiamentos 

publicos e privados, e de fundamental importancia. O 

grau de influencia e os resultados podem variar a cada 

etapa do processo, mas sem a presenga do governo lo- 

cal nao ha como caminhar nesta evolugao. 

A verdade e que, a despeito dos desestimulantes 

anos 80, a America Latina dispde de uma experiencia 

prdpria sobre parques tecnoldgicos que pode ser anali- 

sada dentro do conhecimento de gestao tecnoldgica acu- 

mulado. Para interpretar essa experiencia e esse conhe- 

cimento e precise recorrer a duas abordagens: o ''Trian- 

gulo de Sabato"e o empreendedor Schumpeteriano. 

A primeira abordagem, do "Triangulo de Sabato" 

foi enunciada por Jorge Sabato e Natalio Botana quan- 

do publicaram, em 1968, seu artigo sobre o papel da 

ciencia e da tecnologia no desenvolvimento da America 

Latina. No referido trabalho, citavam a interdependen- 

cia dos atores num triangulo onde governo, estrutura 

produtiva e infra-estrutura de ciencia deveriam estar 

presentes, para viabilizar um salto tecnoldgico. Vinte 

anos depois, observa-se que nos paises da America Lati- 

na o triangulo nao foi implementado com sucesso. Em 

micro-regides geograficas, no entanto, como Sao Jose 

dos Campos, Sao Carlos e Campinas, ele foi implanta- 

do em sua plenitude. O 'Triangulo de Sabato" pode ser 

observado numa escala geoecondmica reduzida, ao con- 

trario do que sugeria o modelo original, que colocava a 

sua dimensao a nivel nacional. 

A segunda abordagem util para entender a expe- 

riencia latino-americana de parques tecnoldgicos refe- 

re-se a interpretagao Schumpeteriana do desenvolvi- 

mento econdmico, na qual o espirito do empreende- 

dor/inovador que assume riscos e fundamental para um 

projeto de desenvolvimento, quer seja de ambito nacio- 

nal ou regional. 

Sabato e Schumpeter contribuem diretamente na 

interpretagao do fenomeno dos parques tecnoldgicos. 

Eles revelam os quatro elementos que condicionam a 

existencia de um parque: a infra-estrutura de ensino e 

pesquisa de excelencia, o setor produtivo inovador, exis- 

tencia do empreendedor Schumpeteriano e a a^ao esti- 

muladora do governo sao fatores fundamentais para o 

exito dos parques. 

Os parques tecnoldgicos sao a solugao para o pro- 

blema de desenvolvimento tecnoldgico da America Lati- 

na? Certamente que nao. Representam uma condigao 

importante, mas nao suficiente. Sao necessarias medi- 

das complementares e se referem com a prioriza^ao de 

uma estrategia ofensiva de desenvolvimento tecnoldgico 

e econdmico. A estrategia ofensiva deve resultar, em 

primeiro lugar, de uma decisao da sociedade em acorn- ► 
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panhar o novo ciclo tecnol6gico e a nova economia de 

servigos. Uma economia que se baseia em informapOes e 

conhecimentos. 

A estrategia ofensiva de inovagao s6 podera ter exi- 
to se for imbuida de maior solidariedade no campo so- 

cial. Sao necessarias sdlidas pontes entre as novas tecno- 

logias e as prioridades sociais. O espa^o pr6-inova?ao 

deve ser ampliado nas empresas do setor produtivo - pu- 

blico e privado. Torna-se necessario discutir o papel das 

iransnacionais inovadoras sediadas na America Latina. 

Esta questao deve ser aprofundada e enfrentada. Cabe 

ao governo induzir a transnacional a ser tambem uma 

alavanca no processo de modernizagao da America La- 

tina. 

A adogao de uma politica de inovagao e o resultado 

de um esforgo integrado no campo educacional, cientifi- 

co, industrial e nos novos canais de comunicagao, pela 

revitalizagao da coopera<;ao multilateral. O acompanha- 

mento independente da evolu^ao tecnoldgica de cada 

pais e necessario para evitar que interesses politicos me- 

nores camuflem a realidade do subcontinente lati- 

no-americano. 

Uma politica de inovagao — na qual se insere a 

criagao e consolida?ao de parques tecnologicos — e um 

compromisso a ser assumido. Moderniza^ao tecnoldgi- 

ca e crescimento economico sao imprescindiveis para a 

consolidagao das democracias emergentes da America 

Latina. E um compromisso a ser assumido pelas gera- 

gOes do presente para os talentos mais jovens, a cujo 

idealismo e vontade estara confiada a lideranga dos 550 

milhdes de pessoas que habitarao a America Latina ao 

final deste seculo. 
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