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Resume 

Este trabalho descreve o contexto no qual o Brasil alcangou o 

final dos anos 80. No Brasil, como nos demais paises 

intermediarios da America Latina, convive-se com o dualismo 

caracterizado por ilhas de moderniza^ao inseridas numa economia 

em crise. 

O caos monetario dificulta a adogao de medidas de medio e 

longo prazo. Apesar destas dificuldades, as transformagoes 

geopoliticas mundiais, a revolugao tecnologica e a necessidade 

de preservar a democracia emergente exigem medidas 

empreendedoras. O autor propoe a adogao de uma ''estrategia 

de inovaQao', para que a decada dos anos 90 seja uma era de 

esperan^a. 
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Transnacionaliza^ao dos mercados, inova^ao tecno- 
logica e uma nova geopolitica mundial marcam o final 

da decada dos anos 80 e determinam o perfil mundial 

do proximo seculo. O novo ciclo tecnologico tern trans- 

formado o comportamento da sociedade e modificado 

drasticamente as vantagens comparativas de empresas 
e das regioes economicas nas quais estao inseridas. 

Enquanto esta revolu^ao ocorre nos paises mais 

desenvolvidos, a America Latina vive sua decada perdi- 
da caracterizada por uma drastica redu^ao da renda 

per capita, dos investimentos brutos, da produgao de 

bens-de-capital, assim como de expressive aumento da 

divida externa. Esta turbulencia economica exige uma 

estrategia baseada na recupera^ao dos investimentos, 

na inova^ao tecnologica e na integra^ao em torno de 

eixos de complementariedade, que garanta a conquista 

do futuro e a preserva^ao da democracia. 

O CONTEXTO LATINO AMERICANO 

A America Latina representa 8% da populagao 

mundial, 5% do PIB mundial, consome 4^0 dos medi- 

camentos produzidos, gasta menos de 1% do investi- 

mento mundial em C&T e detem uma das maiores dis- 

paridades de distribuigao de renda. A decada de 80 foi 

marcada na AL por avangos na recupera^ao da demo- 

cracia, por estagnagao tecnologica e por retrocesso no 

campo economico. 

Nos cinco primeiros anos da decada, o PIB per ca- 

pita na America Latina decresceu em 27^0,05 investi- 

mentos brutos foram reduzidos em 9% e a divida ex- 

terna bruta aumentou em 45 ^o. Enquanto as exporta- 

goes da regiao resultaram num saldo positive da balan- 

ga comercial de 112 bilboes de USS, o pagamento dos 

juros consumiam 161 bilboes de dolares. Quanto a eco- 

nomia informal, cresceu ate atingir 30% do PIB e en- 

tre 30 e 40% da forga de trabalho da regiao. 

No campo da pesquisa cientifica e tecnologica avan- 

gos expressivos foram realizados, mas ainda aquem dos 

desafios decorrentes do novo ciclo tecnologico. Nas 

tres ultimas decadas, triplicou o numero de pesquisado- 

res e engenheiros na America Latina, dedicados a area 

de C&T De 30 mil do inicio da decada de sessenta evo- 

luiu-se para cerca de 100 mil. Os gastos, que correspon- 

diam a 300 milhoes de USS no inicio da decada de ses- 

senta, hoje alcangam a cifra de 3 bilboes de dolares, o 

que representa expressive aumento em relagao ao passa- 

do, mas diminuto no contexto do novo ciclo e dos gas- 

tos dos paises industrializados. No campo da saude, 

de acordo com o BID, as percentagens dos gastos em 

relagao ao PIB em 1987 eram inferiores aos de 1980. 

Com base no ultimo relatorio da UNICEF, estima-se 

em 500.000 o numero de criangas que morreram nos 

paises em desenvolvimento, em fungao da sua estagna- 

gao ou reversao do progresso economico. 

O surgimento de novas tecnologias fez com que a 

maioria dos paises industrializados optassc por um cres- 

cimento dos seus gastos em C&T ate patamares de 2,5 

a 3,5% do PIB. Com isso foi possivel promover a ino- 

vagao tecnologica e induzir a reconversao do setor pro- 

dutivo, tornando-o mais competitive para a proxima 

decada. Na America Latina, nenhum pais consegue gas- 

tar mais de 0,7% em C&T, sendo que varios deles 

reduziram estes gastos em fungao da crise economica. 

Apesar disso, algumas ilhas de modernizagao tecnologi- 

ca foram constituidas. 

No campo das novas tecnologias existem ja compe- 

tencias instaladas no meio cientifico e no meio empresa- 

rial. Esta modernizagao, no entanto, nao permeia o se- 

tor produtivo. A redugao dos investimentos e a falta 

de uma politica industrial associada a uma estrategia 

de inovagao fez com que ilhas de modernizagao convi- 

vessem com um setor industrial defasado tecnologica- 

mente em relagao ao seu proprio passado e em relagao 

aos paises mais desenvolvidos. 

O cenario geopolitico internacional esta se modifi- 

cando. Vive-se uma nova realidade, com a aproxima- 

gao dos EUA e URSS. A Europa Ocidental, constitui- 

se um novo bloco economico, optando por um liberalis- 

mo que a afasta dos paises em desenvolvimento. A Chi- 

na busca sua modernizagao e constitui, com o Japao, 

um novo epicentre da economia mundial. A Africa, 

que ingressou timidamente na era da industrializagao, 

vive hoje um momento critico de elevagao de nivel de 

miseria. Neste novo contexto, a America Latina tern 

se afastado dos paises mais avangados. 

O NOVO MUNDO TRIPOLAR 

Esta se delineando um novo mundo tripolar: o pri- 

meiro polo e constituido pelos Estados Unidos e Cana- 

da com a associagao do Mexico. O segundo e integra- 

do pelas principais economias europeias que constituem 

a CEE. O terceiro e liderado pelo Japao com a associa- 

gao da Coreia do Sul, Hong-Kong, Taiwan e Cingapu- 

ra. Dolar, ecu e ien sao moedas que simbolizam este 

novo mundo tripolar. 

O acordo de livre comercio assinado entre o Cana- 

da e Estados Unidos e os contratos de longo prazo na 

area energetica revelam a constituigao de um "campo 

de forga ampliado" tendo como epicentre o mercado 

norte-americano, Estados Unidos e Canada passam a 

constituir a partir de 1989 um mercado de 370 milhoes 

de habitantes com um PIB total de 4.600 bilhoes de do- 

lares e uma renda per capita media superior a US$ 

16.000 ao ano. Para os norte-americanos que resistiram 

a ideia da integragao economica, foi apresentado o ar- 

gumento da "seguranga nacional" O Canada tern uma 

fronteira de 4.500 km com os Estados Unidos e e o 

maior pais que os separa da Uniao Sovietica. O Cana- 

da e um aliado importante tanto por motivo estritamen- 

te comercial quanto de ordem de seguranga nacional. 

A integragao economica EUA/CANADA torna-se um 

novo espago de oportunidades em decorrencia do trata- 

mento preferencial dado as empresas estabelecidas nes- 

ses paises. 

Na Europa, a alianga franco-alema, origem da co- 

munidade europeia, ja comemorou suas "bodas de pra- 

ta" Para 1992 e prevista a suspensao de barreiras pro- 

tecionistas remanescentes entre os paises da CEE. No 

campo cultural, cientifico e tecnologico, os grandes pro- 

jetos ja se realizam em escala europeia. A CEE assu- 

me atribuigdes pertinentes aos Estados-membros e de- 

termina uma politica agricola comum. A estrategia co- 

mercial europeia e as prioridades para a cooperagao in- 

ternacional estao sendo centralmente coordenadas. 
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Bruxelas e Strasburgo pesam cada vez mais no cenario 

europeu. 

Em 1987, as maiores taxas de crescimento econo- 

mico foram, mais uma vez, observadas no Sul do Paci- 

fico. Um crescimento de 8% em Taiwan, 7% em Cinga- 

pura, 6^0 nas Filipinas e 10% na Coreia do Sul. O Ja- 

pao investe agressivamente na regiao, langa mao da sua 

capacidade produtiva, de materias-primas da Australia 

e Indonesia, da mao-de-obra barata da Tailandia e 

Malasia. Consegue manter um crescimento industrial 

anual de 8% e um excedente comercial anual de USS 

80 bilhoes. Em 30 anos abocanhou mais de 7% do co- 

mercio mundial. Internacipnaliza-se a economia japone- 

sa e desloca-se para o Pacifico o epicentre da economia 

mundial. 

Sem acordos explicitos de integra^ao, as politicas 

de investimentos e os indicadores de intercambio comer- 

cial revelam uma regionalizaeao baseada numa divisao 

horizontal do trabalho enire estes paises. O Japao e o 

principal investidor no§ novos paises industriais da 

Asia. Seus investimentos na Coreia do Sul, por exem- 

plo, correspondem a 51,6% dos investimentos estran- 

geiros. Na regiao, os investimentos japoneses totaliza- 

ram em 87 um bilhao de ddlares, havendo crescido 80%, 

so em Taiwan. 

Os tres polos se apoiam mutuamente. Quando do 

crash da Bolsa de Nova York e das ultimas desvaloriza- 

eoes do dolar, governos europeus rapidamente intervie- 

ram para a sustentaeao desta moeda. Quando os Esta- 

dos Unidos se sentiram ameagados pelo comercio de 

tecnologia entre o Japao e a Uniao Sovietica, empresas 

niponicas suspenderam essas negociaeoes. As delibera- 

eoes do G-7 (dirigentes dos sete paises mais industriali- 

zados do mundo) constituem a evidencia de uma inter- 

dependencia que se consolida. 

Dos manufaturados importados pelo Japao, 28,2% 

provem dos <^Dragoes,', participaeao superior a dos 

Estados Unidos que sao responsaveis por 26,8% das im- 

portagoes niponicas de manufaturados. Elevagao dos 

investimentos japoneses na regiao, deslocamentos de in- 

diistrias de mao-de-obra intensiva para paises vizinhos, 

aumento do comercio intra-regional, valores humanos 

baseados no <<confucionismo,^ constituem as bases de 

uma esfera de co-prosperidade. 

Enquanto os tres polos protegem seu crescimento 

economico, os paises do Terceiro Mundo vivenciam 

uma das piores decadas deste seculo. Uma decada que 

foi marcada pela redu^ao de sua participagao no comer- 

cio internacional, elevagao de sua divida externa, trans- 

ferencia liquida de recursos aos paises desenvolvidos, 

afastamento do avango tecpologico e, finalmente, redu- 

gao drastica de PNB per capita. 

A celebragao dos protocolos Argentina/Brasil/Uru- 

guai, o projeto de criagao de uma unidade de conver- 

sao - o gaucko e o delineamento de um mercado co- 

mum sao medidas corretas. Infelizmente, elas se reali- 

zam em ritmo mais lento dp que o momento exige. Des- 

de que seja dada maior velocidade aos entendimentos 

entre Buenos Aires, Brasilia e Montevideo, a constitui- 

gao de um bloco latino-americano e o caminho a perseguir. 

RISCOS PARA O BRASIL E AMERICA LATINA 

O maior risco que a America Latina esta corren- 

do hoje e perder seu future. A decada dos anos 80 se- 

ra aquela em que os paises como o Brasil, Mexico e 

Argentina se estagnaram tecnologicamente. No caso 

do Brasil, a decada dos anos 50 se caracterizou pelo 

transplante de novas industrias dentro de um piano de 

substitui^ao das importaeoes e a decada de 70, por 

um amplo movimento de promoeao das exportaeoes, 

o que viabilizou o programa de investimentos publicos 

e privados, favorecendo um novo salto tecnologico. 

A redugao do ritmo de crescimento e outras cau- 

sas provocaram a estagna^ao tecnologica brasileira, am- 

pliando a defasagem em rela^ao aos paises mais desen- 

volvidos. Algumas destas causas merecem ser analisadas. 

A redu^ao dos investimentos no pais foi drastica. 

O Brasil investiu 25,6% do seu PIB em 1970, alcangou 

32,1% em 1975 para reduzir este valor lentamente, ate 

alcan^ar 19,1% em 1984. A euforia da decada de 70, 

baseada na poupanga internacional, nao se sustentou. 

Com isto o salto tecnologico baseado no crescimento 

dos investimentos e na promogao das exportagoes en- 

controu-se sem respaldo quando do inicio dos anos 80. 

A partir daquele momento tem-se buscado contrapor 

esta situagao com a modernizagao de segmentos produ- 

tivos especificos como, por exemplo, a informatica. 

A estrategia adotada no campo da informatica ge- 

rou indiscutivelmente um salto localizado. Estudos re- 

centes revelam que este segmento empregou em 1986 

mais de 33 mil pessoas sendo que um tergo delas (11.709), 

com nivel superior. E uma geragao inteira de profissio- 

nais que foram absorvidos por um setor dinamico, ten- 

do a oportunidade de revelar sua criatividade e desem- 

penho. Sao profissionais que detem tecnologia. Hoje 

questiona-se a capacidade de inovagao (P&D) e de com- 

petitividade (gestao estrategica) dessa industria, deter- 

minantes para seu desenvolvimento. 

Se de um lado, o investimento em informatica re- 

sultou em modernizagao tecnologica, esta nao perme- 

ou o tecido produtivo do pais. Os setores tradicionais 

(textil, siderurgico, alimenticio etc) perderam rapida- 

mente sua vantagem comparativa. A falta de uma poli- 

tica industrial associada a uma politica de inovagao tec- 

nologica tornou-se evidente. A dissociagao destas politi- 

cas fez com que vocagoes regionais fossem desperdiga- 

das. Mesmo setores onde a vantagem comparativa do 

Brasil e evidente, como o de celulose e papel, tiveram, 

no primeiro qiiinquenio da decada de 80, o mesmo tra- 

tamento que outros setores de viabilidade menos evidente. 

No periodo 81 a 84 a produgao industrial tambem 

apresentou taxas negativas de crescimento, resultando 

num decrescimo medio de 1,5% por ano. Foi o unico 

periodo da historia recente do Brasil onde, em tres 

anos seguidos, o crescimento industrial foi negativo 

ou nulo. A produgao total de bens de capital, que no 

periodo de 70 a 80 cresceu em media 24,9% ao ano, 

reduziu-se drasticamente. Nos tres primeiros anos da 

presente decada, sua produgao foi reduzida em 12,2% 

ao ano, em media, chegando ao seu minimo em 1983 

com a abrupta queda de sua produgao em 44%. A im- 

portagao de bens de capital tambem sofreu a mesma 

redugao, voltando em 83 ao mesmo patamar de 73, isto 
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6, de aproximadamente 2,5 bilhoes de dolares de impor- 

ta?ao. 

A recessao que caracteriza o imcio da decada de 

80 inibiu ainda mais os timidos esfor^os de realizagao 

no campo da pesquisa cientifica e tecnologica. Os pai- 

ses desetivolvidos, conscientes da importancia da cien- 

cia e da tecnologia, elevaram seus gastos para o pata- 

mar de 2,5% a 3,5% do PIB, enquanto o Brasil nao 

conseguiu ultrapassar 0,6%. Nos paises da OCDE, a 

participagao do setor privado em financiamento em 

C&T foi estimulado para totalizar em 1983 mais de 50% 

dos recursos alocados. No Brasil, o louvavel esfonpo 

de cria^ao de mais de uma centena de laboratorios de 

P&D, por empresas do setor produtivo, permitiu que 

ao longo dos anos fosse mantida a participa^ao deste 

segmento em 10% dos financiamentos em C&T. 

Globalmente, os investimentos em pesquisa cienti- 

fica e tecnologica foram, no entanto, contraidos. Um 

levantamento recem-concluido revela que no periodo 

de 1979 a 1984 os investimentos administrados pelas 

cinco principais agencias do pais (CNPq,FINEP,STI, 

CAPES e FAPESP) foram reduzidos em termos reais, 

em 42,5%. A partir de 1985, apesar de se verificar uma 

tendencia de recuperagao de recursos, estes sao ainda 

em 30,4%, inferiores aqueles alocados em 1979. 

O sistema financeiro brasileiro, pressionado pela 

instabilidade do momento economico, pela elevada di- 

vida interna a ser financiada e pela atratividade do mer- 

cado especulativo, continua afastado da postura de esti- 

mulador de risco que caracteriza a inovagao tecnologi- 

ca. Um risco que e proporcional aos possiveis retornos. 

A inova^ao tecnoldgica exige uma parceria com o setor 

industrial que ainda nao se consumou no Brasil. 

Os sindicatos, amordagados na decada de 70, res- 

surgiram com a legitima preocupagao de recuperar seu 

espago politico, protegendo o poder aquisitivo dos tra- 

balhadores e seu emprego. Mas a questao dos investi- 

mentos e da moderniza?ao tecnologica tern permaneci- 

do como um item menor nas pautas de negocia?ao. 

O principal risco da situagao presente e um retro- 

cesso irrecuperavel. A medio prazo, o pais voltara a 

sua condigao de exportador de materias-primas e in na- 

tura ou semiprocessadas, uma posigao vulneravel, da- 

da a instabilidade e especulagao a que estao sujeitos 

os pre^os destes produtos. E uma posigao que afastaria 

o pais da sociedade moderna. Um modelo que favore- 

?a o crescimento do setor produtivo, incorporando os 

resultados da evolu^ao tecnologica e o atendimento de 

amplas faixas da sociedade deve ser encontrado. 

Um exemplo pode ser dado pelo setor agropecua- 

rio, onde ja foram colhidos expressivos frutos do avan- 

go tecnologico. A eleva^ao da produtividade das flores- 

tas plantadas, a redugao do custo da carne de frango, 

a expansao do cultivo de soja sao exemplos recentes 

de exitos decorrentes da engenharia genetica. 

A supercondutividade pode reduzir sensivelmente 

os investimentos necessarios para a transmissao de ener- 

gia em longas distancias. Novos materials podem redu- 

zir os custos do programa habitacional. A informatica 

pode reduzir custos e pre^os, e servir de apoio para 

quantificar de forma mais precisa as necessidades pri- 

marias da sociedade e ajudar no seu atendimento. Ate 

o presente, seu uso mais extenso foi, inicialmente, na 

moderniza^ao da maquina arrecadadora de impostos e, 

a seguir, no setor bancario. Novos campos estao para 

ser conquistados, mas dependem da prepara^ao adequa- 

da das gera^oes do presente e do futuro. 

No campo da saude, a pesquisa permitiu tornar 

acessiveis as vacinas a um maior segmento da popula- 

gao e com isto passou-se de 10% a 50% o indice de 

criangas vacinadas no Terceiro Mundo durante a deca- 

da de 80. Foi tambem possivel reduzir sensivelmente a 

mortalidade provocada pelas diarreias, gragas a rehidra- 

tagao oral, o que poupou a vida de um milhao de crian- 

gas por ano. Inovagao tecnologica medica e pesquisa 

social se combinaram para o encontro de novas solu- 

goes para velhos problemas. 

Na America Latina, os anos 80 correspondem a 

uma regressao economica alarmante que ameaga o futu- 

ro. Enquanto a divida da regiao mantem-se nos 400 bi- 

lboes de dolares, os investimentos, - indicador de mo- 

dernizagao tecnologica e de desenvolvimento - reduzi- 

ram-se em 25% em comparagao a 1980. Exportagao, 

redugao de deficit publico, corte nos programas sociais, 

diminuigao dos gastos governamentais (inclusive em 

C&T), tern sido a pratica nos paises que integram a co- 

munidade Latino-Americana. 

Com base na capacidade industrial ja instalada e 

nos produtos agricolas, a exportagao Latino-America- 

na tern crescido rapidamente. Em 1987, o excedente co- 

mercial da regiao foi de 20,2 bilhoes de dolares enquan- 

to que em 1986 ele correspondeu a 17,1 bilhoes. A ele- 

vagao das exportagoes permitiu reduzir o deficit no ba- 

lango de contas correntes para 8,8 bilhoes de dolares 

contra 40 bilhoes em 1981. Apesar deste desempenho 

nas exportagoes o fluxo de capital tern sido negative 

para a regiao. A America Latina tern desembolsado 

mais do que tern recebido. A transferencia liquida de 

capitais para os paises credores esta estimada em 22 bi- 

lhoes de dolares em 1986 e 24 bilhoes de dolares em 1987. 

Este balango economico, associado a elevadas ta- 

xas de inflagao e a turbulencia politica, torna ainda 

mais dificil o ajustamento ao novo ciclo declarado e 

as metas divulgadas. O sistema de C&T tern sofrido 

uma drastica contragao. 

Na Venezuela, quatro prioridades foram explicita- 

das. A busca de competividade e avango tecnologico 

deve se dar com prioridade nos setores de: 

• mineragao, produgao de metais primaries, produtos 

metalmecanicos intermediaries e bens de capital; 

• derivados de petroleo, incluindo a petroquimica, plas- 

ticos e quimica; 

• agroindustria baseada em insumos agricolas de alta 

eficiencia nos tropicos e 

• eletronica e informatica profissional. 

Apesar das prioridades explicitas, foi possivel ob- 

servar um avango tecnologico unicamente nas empresas 

que internalizaram uma capacidade de inovagao tecnolo- 

gica (Ex.: petroleo). 

Na Colombia, realizou-se em 1987, um amplo de- 

bate nacional sobre o papel da C&T e sua contribuigao 

ao desenvolvimento. Na ocasiao partiu-se das priorida- 

des do Piano Nacional de Recuperagao: estimulo as ati- 

vidades economicas, com maior participagao da socie- 
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dade; aumento do emprego e da renda, em especial nas 

regioes onde ocorrem conflitos armados. O governo, 

as institui^oes de ensino e de pesquisa e o setor produti- 

vo elegeram diretrizes, transformadas num projeto de 

lei em fase de discussao. Apesar da consciencia existen- 

te sobre o problema, tern sido inumeras as resistencias 

para a adogao de medidas concretas na promogao do 

desenvolvimento tecnologico e da promogao da ciencia. 

No Brasil, a meta de 2% do PIB para C&T tern 

sido amplamente divulgada. Ela tern servido de dire^ao 

mas seu atingimento torna-se cada vez mais dificil. Es- 

ta dificuldade decorre da ausencia de indicadores con- 

fiaveis, o que gera duas conseqiiencias: (a) a impossibi- 

lidade de avaliar a evolugao do sistema de C&T e de 

cada um de seus principais componentes; e (b) a incapa- 

cidade de chegar-se a um acordo em torno das politicas 

setoriais com metas identificadas. 

Apesar da respeitavel evolugao da C&T na Ameri- 

ca Latina nos ultimos trinta anos, o impasse vivido nos 

anos 80 tern dificultado seu ajustamento ao novo ciclo 

tecnologico. Alguns setores tern se transformado em 

"ilhas de excelencia', No geral, as prioridades, diretri- 

zes e metas foram explicitadas mas os resultados estao 

ausentes. 

MODERNIZAgAO INDUSTRIAL E 

TECNOLOGICA NO BRASIL - UMA CAIPIRINHA 

DE SAQUE 

Desde maio de 1988, tern sido divulgado no Brasil 

o conjunto de normas que procura orientar o novo ci- 

clo de crescimento industrial brasileiro. Uma politica 

avampada na escolha de programas setoriais prioritarios, 

timida no apoio a inova^ao tecnologica, ousada na libe- 

ra^ao das importagoes, corajosa na intengao de desbu- 

rocratizar as exportagoes e incompleta nos instrumen- 

tos de implantagao. 

Em primeiro de julho de 1988 entraram em vigor 

as novas tarifas aduaneiras basicas que modificam dras- 

ticamente os parametros da concorrencia dos produtos 

no mercado interno. Ainda antes da regulamentagao 

da nova politica industrial, numa homenagem "pre-pos- 

tuma'', foi decretada uma legisla^ao que permite a cria- 

gao de Zonas de Processamento para Exportagao (ZPEs). 

Estes decretos e diplomas legais transformam o am- 

biente empresarial brasileiro sem, no entanto, dotar o 

pais de uma estrategia de inovagao. Busca-se a reinser- 

gao do pais no sistema produtivo internacional. Um 

novo modelo de desenvolvimento, baseado no binomio 

integragao e competitividade, esta sendo esbogado, ins- 

pirado no exito niponico e dos seus satelites asiaticos. 

Os ''programas seto^iais,' tern como vantagem a 

integragao de toda cadeia de produgao/inovagao/merca- 

do, aproximando as novas tecnologias dos setores tradi- 

cionais e, estes, do mercado consumidor. Alguns seto- 

res tern uma vocagao natural para serem escolhidos 

(ex.: celulose e papel) e passam a ser tratados em toda 

a sua abrangencia. Outros terao que revelar sua poten- 

cialidade e sua contribuigao ao desenvolvimento econo- 

mico do pais. 

No campo da inovagao tecnologica, os incentives 

adotados, apesar de aquem dos oferecidos pelas econo 

mias mais dinamicas, revelam uma diregao correta. 

Na sua determinagao priorizou-se a protegao da recei- 

ta do governo em vez do alcance da meta dos 2% do 

PIB em C&T. A receita do governo foi priorizada em 

relagao a meta almejada para 1990. 

A empresa que investir nas atividades de inovagao 

tecnologica diretamente ou atraves de centres e institui- 

goes de pesquisa podera deduzir estes recursos ate um 

total de 8% da aplicagao da aliquota cabivel do Impos- 

to de Renda. Esta dedugao, no entanto, somada aos in- 

centivos ja existentes (como treinamento, alimentagao 

do trabalhador, vale-transporte e apoio a informatica), 

nao podera ultrapassar os 10% de dedugao global. Es- 

te limite, em vigor antes da nova politica, faz com que 

as empresas que ja o haviam alcangado revejam suas 

opgoes. Esta dedugao e complementada pela amortiza- 

gao acelerada de ativos e credito de Imposto de Renda 

sobre pagamento do royalties. 

A execugao indireta do desenvolvimento tecnologi- 

co representa um novo desafio para os setores de produ- 

gao e de pesquisa. Ambos tern a oportunidade de ele- 

var sua interagao e coloca-la a servigo da competencia 

tecnologica do pais. O fomento de uma relagao simbio- 

tica entre Pesquisa e Produgao depende de procedimen- 

tos simples que a regulamentagao pode garantir. Cabe 

aos principais atores do processo de inovagao assumir 

o maximo de autoridade e responsabilidade sobre seus 

projetos. 

Esta se procurando a modernizagao industrial asia- 

tica na economia brasileira que se caracteriza pelo seu 

dualismo numa sociedade em busca da sua democracia. 

Esta se tentando fazer uma "caipirinha com saque" 

Nao sera uma boa caipirinha nem um bom saque, mas 

com empenho, criatividade e trabalho, pode-se encon- 

trar uma nova combinagao exitosa. Pode ser o limiar 

de um novo ciclo de crescimento industrial brasileiro, 

se tal esforgo for inserido numa "estrategia de inovagao" 

ESTRATEGIA DE INOVAGAO E FORMA^AO DE 

RECURSOS HUMANOS 

Muito tern sido feito para favorecer a criagao de 

indiistrias baseadas nas novas tecnologias e apoiar o sis- 

tema de C&T Falta, no entanto, uma "estrategia de 

inovagao" No campo tecnologico e necessario induzir 

o salto que os paises industrializados ja estao realizan- 

do. A transigao politica e a turbulencia economica tern 

dificultado a tomada de decisao, que esta no discurso, 

mas nao se verifica na agao. 

Sem uma "estrategia de inovagao" que favorega 

a evolugao do conhecimento cientifico, o desenvolvi- 

mento tecnologico e a modernizagao industrial, dificil- 

mente poder-se-a encontrar os atalhos necessaries pa- 

ra enfrentar os desafios do futuro. As necessidades de 

alimentagao, habitagao, saude, energia e transporte dos 

brasileiros nao se resolvem unicamente atraves da von- 

tade politica, mas atraves da busca de novas solugoes 

para velhos problemas. 

Uma "estrategia de inovagao" e composta de poli- 

ticas consistentes entre si. A politica educacional, a po- 

litica de ciencia, a politica de desenvolvimento tecnolo- 

gico e a politica industrial compoem a estrategia de 

inovagao. Sem a definigao de prioridades e de mecanismos 
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de aloca^So de recursos nestes quatro campos, o Brasil 

nSo podera repetir os dois saltos tecnoldgicos ja realiza- 

dos, o primeiro no inicio da decada de 50 e o segundo 

durante a decada de 70. 

Para que estas politicas sejam delineadas, sao ne- 

cessarias uma estrategia de inova^ao explicita e mudan- 

9as de estrutura. Em complemento, um sistema de indi- 

cadores de ciencia e tecnologia deve se tornar acessivel 

para permitir o acompanhamento da evolu^ao dos in- 

vestimentos e dos resultados. Um sistema simples e con- 

fiavel facilita compara?5es com periodos anteriores e 

com outros paises para avaliar permanentemente a es- 

trategia adotada. 

A meta de elevar os investimentos em ciencia e tec- 

nologia em relagao ao PIB e necessaria. Cabe, no entan- 

to, explicitar a estrategia a ser adotada para alcan?ar 

este objetivo. Quais as fontes de recursos a serem utili- 

zados para alcan^ar esta meta? Quais os componentes 

do sistema de C&T que serao dinamizados? Qual o sal- 

to que cada componente (governo, setor produtivo, ins- 

titui^Ses de pesquisa) deve realizar? Qual o impacto 

deste salto na forga de trabalho e no nivel de emprego? 

No caso de o Brasil alcan^ar 2^0 do PIB, isto sig- 

nificaria elevar os investimentos de 1,82 bilboes de dola- 

res para 5,20 bilboes, num momento de contra^ao da 

economia. Isto representa aproximadamente um deci- 

mo da poupan^a brasileira. A vontade politica nao e 

suficiente para alcan?ar a meta. 

Uma estrategia de inova^ao explicita permite que 

os integrantes do sistema de C&T possam se engajar 

em sua consecugao e favorece a compatibiliza^ao das 

politicas que a compoem. Alcan?ar a meta de 2^0 em 

1990 significa, por exemplo, triplicar o numero de pes- 

quisadores ativos no pais. Para isto, deveriam ser ab- 

sorvidos mais de 28 mil pesquisadores por ano, enquan- 

to que apenas 5.000 pos-graduandos sao titulados por ano. 

A pesquisa cientifica deve ser preservada. A evolu- 

9ao do conhecimento cientifico contribui para fornecer 

a base imprescindivel para o desenvolvimento tecnologi- 

co. Esta contribui?ao tern como retorno tanto a abertu- 

ra de novas fronteiras do conhecimento humano (a exem- 

plo da supercondutividade), como a preparagao de re- 

cursos humanos com qualificagoes necessarias para se 

engajarem no processo de desenvolvimento tecnologi- 

co. Mesmo que nao gere solu?6es imediatas, a pesqui- 

sa cientifica e o pulmao regenerador do sistema educa- 

cional e do desenvolvimento tecnologico. 

MUDANQAS NECESSARIAS NO SISTEMA DE 

PESQUISA E INOVAQAO 

A redu^ao dos entraves burocraticos implica em 

eliminar as barreiras para aqueles que resolvem empre- 

ender atividades de pesquisa e de inova^ao. Para a bu- 

rocracia, e mais facil proibir do que autorizar: tudo 

que nao e permitido e proibido. Para o empreendedor 

no campo da ciencia, da tecnologia e na reconversao 

industrial, tudo que nao e proibido e permitido. Desse 

antagonismo de percep?5es e que surge um permanen- 

te conflito que so podera ser resolvido com a eleva^ao 

da confian^a mutua, melhor defini^ao dos papeis e de- 

lineamento de um projeto nacional onde os fins se tor- 

nam claros. Com isto e possivel evitar uma surda luta 

de poder entre os varios escaldes das entidades publi- 

cas que justificam sua presen^a atraves do "nSo pode^ 

ao inves de apoiar os inovadores atraves de ^como pos- 

so ajudar?" 

Para eliminar barreiras e precise induzir a partici- 

pa^ao da sociedade no delineamento das politicas, mo- 

dificando a estrutura dos espa^os onde tais politicas se- 

toriais sao formuladas. Hoje no Brasil, bem como na 

maior parte dos paises da A.L., verifica-se que: 

• a politica do ensino superior e de forma^o de recur- 

sos humanos esta dissociada de uma estrategia mais 

abrangente de inova?ao; 

• a politica industrial para absor?ao de novas tecnolo- 

gias e a politica tecnologica sao atribuifoes de esferas 

de decisao separadas; 

• todos orgaos de politica detem responsabilidades de 

coordena^ao, fomento e execu^ao, inibindo sua fun- 

?ao primeira, que e a de planejamento e avaliagao. 

O modelo proposto pela UNESCO nas decadas 

dos 50 e adotado na maior parte dos paises da Ameri- 

ca Latina sob a forma de conselhos de C&T exauriu- 

se. A mudan?a estrutural do sistema para sustentar 

uma estrategia de inova^ao deve almejar: 

• a integra^ao do sistema de ensino superior ao de poli- 

tica cientifica; 

• a integra^ao, numa unica esfera de decisao, das poli- 

ticas industrial e tecnologica; 

• a retirada dos orgaos de politica e coordena?ao, das 

atribui^oes de execu^ao, garantindo o cumprimento 

de suas primeiras fun^oes, com maior engajamento 

da sociedade; 

• o delineamento de politicas regionais para aplicar aque- 

las que melhor especifiquem as diretrizes nacionais, 

diante da heterogeneidade socio-economica das econo- 

mias latino-americanas. 

Em sua recente visita ao Brasil, Alvin Toffler suge- 

riu aos brasileiros que se libertem do raciocinio tradicio- 

nal de desenvolvimento atraves de industrializa?ao, op- 

tando pelo novo conceito de uma sociedade baseada 

na informagao. Toffler parte da premissa de que e pos- 

sivel, atraves da "terceira onda", resolver os proble- 

mas de atendiemnto as necessidades basicas da popula- 

?ao, de produgao de alimentos, de distribui^ao de ren- 

da e de erradicagao da pobreza absoluta. 

Na ocasiao, o Prof. James Wright, da Universida- 

de de Sao Paulo, observou com pertinencia que, no 

Brasil, as tres ondas convivem simultaneamente numa 

sociedade em rapida transformagSo. Industrializagao e 

cria^ao de uma infra-estrutura de suporte ao desenvol- 

vimento, convivem com o esfonpo de acompanhar o 

avan^o da informatica e das telecomunicagbes. Estados 

e empresas tern que continuar investindo para elevar o 

conhecimento e aprimorar os meios de transmissao: a 

teleinformatica. Para ingressar na nova era, Wright ob- 

servou que e necessario implantar um sistema de teleco- 

munica^des e informatica capaz de integrar ensino, cul- 

tura, treinamento e informagao tecnica, economica e 

empresarial. Preparar os trabalhadores e profissionais 

com as modernas tecnologias e contribuir para montar 
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a infra-estrutura necessaria a uma sociedade pluralista, 

criativa e flexivel, o suficiente para enfrentar a ''tercei- 

ra onda,, simultaneamente as primeira e segunda ondas, 

nas quais o pais ainda esta inserido. 

A BUSCA DO FUTURO 

O fomento a pesquisa cientifica, a participagao 

do setor produtivo no desenvolvimento tecnologico e 

a adequa^ao da estrutura politica sao medidas necessa- 

rias para facilitar a transigao tecnologica neste momen- 

to de crise e de democratizagao. Sem uma atitude res- 

ponsavel em relagao ao longo prazo e com as proximas 

geragoes, a crise atual pode elevar a adicionar as difi- 

culdades do presente, a perda do futuro. Apesar das 

dificuldades e das turbulencias, e preciso encontrar o 

caminho para a construgao, numa sociedade mais aber- 

ta e mais justa, de uma economia competitiva e moder- 

na, onde os empreendimentos sejam rentaveis e a for- 

ga de trabalho bem remunerada. 

A crise economica associada as mudangas do qua- 

dro geopolitico internacional exige, em primeiro lugar, 

uma aproximagao entre os paises da America Latina. 

Reunioes de oito presidentes latino-americanos, esfor- 

gos de integragao dos paises do Cone Sul alem de ou- 

tras iniciativas constituem eventos necessarios, mas nao 

suficientes para o encontro com o futuro. E preciso en- 

contrar rapidamente um eixo prioritario de integragao 

que favorega a complementaridade, para, em seguida, 

abrir espago a competitividade. 

Existe um elevado potencial de complementarida- 

de energetica na regiao. A America Latina possui petro- 

leo, carvao, gas natural, hidroeletricidade e bionergia 

suficientes para suas necessidades. O fluxo de importa- 

gao e exportagao de energeticos segue, no entanto, a 16- 

gica do passado. Estao ausentes objetivos maiores de 

integragao regional e de racionalizagao dos investimen- 

tos que beneficiariam a maioria dos paises latino-ameri- 

canos. 

O gas natural argentine de Salta, por exemplo, po- 

de alimentar os estados do Sul do Brasil com 4,5 mi- 

Ihoes de m3 e aliviar a ameaga decorrente da escassez 

de investimentos em hidroeletricidade. O gas natural 

boliviano de Santa Cruz de La Sierra pode fomentar o 

surgimento de um polo de desenvolvimento em Corum- 

ba (MS), permitir a instalagao de uma termoeletrica 

de 300 MW que absorveria um milhao de m3/dia e se 

estender afe Sao Paulo. O carvao de El Cerrejon e o 

excedente de diesel da Colombia podem contribuir ao 

ajustamento da matriz energetica regional. Uma nova 

postura quanto ao comercio do petroleo mexicano e 

venezuelano, dentro de uma perspectiva regional, e 

um poderoso instrumento de integragao economica. 

O eixo energetico promove em torno de si uma inte- 

gragao industrial, tecnologica e comercial. Ele permite 

tambem uma racionalizagao dos elevados investimentos 

atraves de um planejamento energetico global necessa- 

rio e serve de novo ponto de partida para uma estrate- 

gia pro-ativa de integragao. 6 uma ''avenida central" 

de integragao economica e financeira. 
Delineado o novo polo latino-americano, cabera esbo- 

gar o grupo de paises intermediarios para consultas per- 

manentes. Paises como China e India, que tern um PIB 

superior a 200 bilhoes de US$, com renda per-capita in- 

ferior USS 2 mil. Nagoes que se caracterizam por um 

dualismo economico, com fortes desigualdades internas. 

Paises que tern como responsabilidades especificas, no 

delineamento do futuro, evitar sua marginalizagao e a 

dos demais paises em desenvolvimento. 

Um novo mundo tripolar e^ta se estruturando. As 

democracias emergentes da America Latina estao absor- 

vidas pelos seus problemas internos de ajustamento eco- 

nomico politico e social. Sua divida exterria paralisa 

sua agao empreendedora. A nivel internacional, uma 

estrategia ofensiva de integragao e condigao necessaria 

para garantir uma insergao condizente no sistema pro- 

dutivo internacional. 

A cooperagao Norte-Sul no Brasil, e Sul-Sul na 

America Latina, no campo da gestao tecnologica depen- 

de de pessoas engajadas, estruturas apropriadas e me- 

tas claramente definidas. Uma atitude voluntariosa, 

nao e suficiente. Um projeto de acompanhamento do 

novo ciclo tecnologico, uma integragao em torno de 

mercados mais amplos, o uso da energia como vetor 

de complementaridade economica, sao prioridades ne- 

cessarias. Um Conselho Economico permanente deve 

facilitar o encaminhamento dessas prioridades. 

Pica evidente que o desenvolvimento e uma tarefa 

de varias geragoes, baseado em programas de longo pra- 

zo que valorizem a formagao e retengao da juventude, 

que abram espagos para inovagao e que estejam ajusta- 

dos aos recursos disponiveis. 

ANOS 90: RESIGNA^AO OU ESPERANfA 

A concertagao dos paises industrializados em tor- 

no de politicas economicas harmonizadas oferecem opor- 

tunidades e ameagas, a serem analisadas a luz de priori- 

dades nacionais e regionais de desenvolvimento. Paises 

intermediarios como o Brasil, devem definir uma estra- 

tegia de insergao no novo contexto mundial. 

Os extremes de liberalizagao completa (ex.: ZPEs) 

ou de fechamento de mercado (ex.: Reserva Explicita 

de Mercado) sao alternativas simplorias e inapropria- 

das para uma economia complexa e dualista. A econo- 

mia brasileira e seu sistema produtivo revglam valiosos 

pontos fortes para superar as turbulencias previsiveis. 

E preciso reconhecer, no entanto, que a turbulencia 

do sistema economico e a paralisagao do sitema estatal 

acirram a contradigao e aumentam o fosso existente en- 

tre o sistema governo, o sistema produtivo e grande 

parcela da sociedade. 

Eficiencia, produtividade e lucratividade transce- 

dem correntes ideologicas e partidarias. Existe um am- 

ple consenso nas liderangas da sociedade de que o mo- 

mento exige melhor desempenho dos sistemas organiza- 

cionais. A competencia deve ser valorizada. A eficacia 

almejada. A competitividade mensurada. Os recursos, 

no entanto, sao escassos e as necessidades sao infinitas. 

A divergencia entre correntes ideologicas esta no 

destino do redito e nao na busca da excelencia. A remu- 

neragao do capital versus remuneragao do trabalho es- 

ta em questao. Uma questao de dificil solugao quando 

o aparelho do Estado brasileiro peca por uma partidari- 

zagao autodestruidora que valoriza a "lealdade" em 

prejuizo da competencia, a "simpatia pessoal" em 
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detrimento da seriedade e o '^adesismo" em vez do sen- 

se de responsabilidade. 

A constituigao de novos blocos geoeconomicos e 

a concerta^ao entre os paises industrializados exige 

uma resposta estrategica. Os subsidios k agricultura pro- 

porcionados pelos governos dos paises desenvolvidos e 

as novas propostas de normas internacionais de proprie- 

dade intelectual nao podem ser ignoradas. A politica 

industrial brasileira, consubstanciada em programas se- 

toriais integrados, programas de desenvolvimento tecno- 

logico e redugao evolutiva das aliquotas de importagao, 

e uma politica correta mas deveria ter sido adequada- 

mente implantada a partir de maio deste ano. 

A integragao economica da America Latina, presen- 

te no discurso e na pratica diplomatica, carece de um 

eixo central de integragao e de uma estrutura permanen- 

te e participativa de entendimentos. No campo educa- 

cional e da pesquisa cientifica, ao discurso da priorida- 

de politica se opoe o desinteresse de grande parte dos 

governantes. 

A decada dos anos oitenta caracteriza-se, para o 

Brasil, por uma expressiva deterioragao de variaveis eco- 

nomicas cruciais, tais como o nivel de investimentos 

brutos e a divida externa. Essa turbulencia economica 

exige uma estrategia baseada na recuperagao dos inves- 

timentos, na inova^ao e na integragao competitiva do 

pais na economia internacional. 

No campo das pesquisas cientifica e tecnologica, 

avan^os significativos foram realizados, mas estao aquem 

dos desafios decorrentes do novo ciclo tecnologico. 

De fato, o surgimento de novas tecnologias fez com 

que a maioria dos paises industrializados optasse pelo 

crescimento dos seus gastos em C&T, tornando, com 

isso, viavel promover a inova^ao tecnologica e induzir 

a reconversao do setor produtivo, tornado-o mais com- 

petitivo para a proxima decada. O Brasil, gastando me- 

nos de 1% do PIB em C&T, tern as propostas de au- 

mento desta participagao cerceadas pela crise economi- 

ca. Ainda assim, criaram-se ilhas de modernizagao tec- 

nologica. 

Brasil conseguiu proteger ilhas de excelencia no 

campo da pesquisa, da produgao e da comercializagao. 

Universidades brasileiras elevam sua produgao cientifi 

Abstract 

ca, pesquisas pioneiras sao feitas no campo agricola, 

centres tecnologicos estao se consolidando, empresas 

nacionais se transnacionalizam. O crescimento das ex- 

porta^oes revela competitividade no mercado internacio- 

nal em setores como o de papel e celulose, mineral, ae- 

ronautica e agricola. 

Apesar destes pontos fortes, o pais sofre conseqiien- 

cias de profundas desigualdades sociais, economicas e 

regionais. Ha uma baixa propensao a investir apesar 

dos elevados indices de rentabilidade. O imediatismo 

da especulagao e da depreda^ao dos recursos naturais 

nao conseguem ser freados por um governo isolado e 

com pouca credibilidade. 

Pontos fortes e pontos fracos se combinam no de- 

lineamento de uma nova estrategia, que exige uma abor- 

dagem abrangente e de longo prazo. Uma estrategia 

para os anos 90 tern de: 

• garantir a reinsergao do Brasil no contexto mundial, 

recuperando sua responsabilidade perante os demais 

paises intermediarios e subdesenvolvidos; 

• viabilizar a integragao regional em torno de eixos prio- 

ritarios (ex.: Energia) que garantam uma complemen- 

taridade construtiva, neste momento de carencia de 

capitais; 

• estruturar mecanismos de concertagao entre os paises 

intermediarios, da America Latina e de outros conti- 

nentes; 

• promover a moderniza^ao industrial e tecnologica, 

engajando todos os agentes do processo de inova^ao 

tecnologica, inclusive as transnacionais sediadas no pais; 

• promover a reconcilia^ao de politicos e intelectuais, 

das geragoes do presente e do futuro, das classes 

mais e menos privilegiadas em torno de um projeto 

consistente de desenvolvimento. 

Este projeto, que e de responsabilidade da socieda- 

de e dos seus representantes, deve permitir ao pais e a 

America Latina buscar novos caminhos para preservar 

suas herangas, enfrentar seus problemas e reter sua ju- 

ventude unica garantia para seu futuro. A preserva- 

gao da juventude e seu aprimoramento e condigao ne- 

cessaria para que a decada dos anos 90 seja uma deca- 

da de esperanga e nao uma decada de resignagao. 

Here, we describe the context, in which, Brazil reached the end 

of the eighty years. In Brazil, like other Latin America intermediate 

countries a dualism, which was characterized by islands of 

modernization inserted in an economy of crisis, was found. Taking 

steps in the medium and long run were made difficult by the 

monetary chaos. Despite all these difficulties, the world-wide 

geopolitics changings, the technological revolution and the need 

to preserve the actual democracy require enterprising measures. 

The author suggests to take a ^strategy of inovation" so that the 

decade of the 90 years should be a period of hope. 
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